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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou discutir a interdisciplinaridade no âmbito da educação 

infantil, contribuindo para a discussão sobre a presença de assistentes sociais e 

psicólogos na política pública da educação, proposta pela lei federal n° 13.935 de 12 

de dezembro de 2019, relacionando a atuação das equipes interdisciplinares com o 

desenvolvimento humano e social das crianças atendidas e suas famílias. A pesquisa 

partiu do seguinte questionamento: o trabalho interdisciplinar traz melhorias no 

atendimento das instituições de Educação Infantil e promove o desenvolvimento 

humano e social? A pesquisa que tem caráter descritivo, com abordagem qualitativa, 

foi dividida em quatro capítulos, para facilitar a compreensão da temática. O primeiro 

capítulo abordou a trajetória histórica das instituições de educação infantil, fazendo 

um levantamento do surgimento, atuação e evolução da legislação e das diretrizes. O 

segundo tratou do desenvolvimento humano e social e da garantia de direitos, 

observando a escola como espaço privilegiado da pluralidade humana e para a 

formação de cidadãos críticos e conscientes. O terceiro abordou a importância do 

trabalho interdisciplinar para efetivação do trabalho, apresentando o papel de cada 

profissional (assistente social, psicólogo e pedagogo) nessas equipes. E o quarto 

apresenta os resultados da pesquisa vislumbrando as entrevistas com os profissionais 

das unidades que possuem assistentes sociais e psicólogos e das que não possuem 

e realizando a análise dos dados apresentado, além de relacionar a pesquisa de 

campo com o desenvolvimento regional. Como resultado, ficou evidente que a 

atuação de equipes interdisciplinares nas instituições pode ser bastante eficaz na área 

da educação para o desenvolvimento pleno do ser humano, que precisa ser 

trabalhado em seus diversos aspectos. 

 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; educação; desenvolvimento. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This research sought to discuss interdisciplinarity in the scope of early childhood 

education, contributing to the discussion on the presence of social workers and 

psychologists in public education policy, proposed by federal law No. 13,935 of 

December 12, 2019, relating the performance of interdisciplinary teams with the human 

and social development of the children served and their families. The research started 

from the following question: does interdisciplinary work bring improvements in the 

service of Early Childhood Education institutions and promotes human and social 

development? The research, which has a descriptive character, with a qualitative 

approach, was divided into four chapters, to facilitate the understanding of the theme. 

The first chapter addressed the historical trajectory of early childhood education 

institutions, surveying the emergence, performance and evolution of legislation and 

guidelines. The second dealt with human and social development and the guarantee 

of rights, observing the school as a privileged space for human plurality and for the 

formation of critical and conscious citizens. The third addressed the importance of 

interdisciplinary work to carry out the work, presenting the role of each professional 

(social worker, psychologist and pedagogue) in these teams. And the fourth presents 

the results of the research, envisioning the interviews with professionals from the units 

that have social workers and psychologists and those that do not, and performing the 

analysis of the data presented, in addition to relating the field research with regional 

development. As a result, it became evident that the performance of interdisciplinary 

teams in institutions can be quite effective in the area of education for the full 

development of the human being, which needs to be worked on in its various aspects. 

 

 

Keywords: interdisciplinarity; education; development. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estrada da vida é uma reta marcada de 
encruzilhadas. Caminhos certos e errados, 
encontros e desencontros do começo ao fim. 
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende 
o que ensina.  

  CORA CORALINA 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  ........................................................................................................ 12 

 

1 - EDUCAÇÃO INFANTIL: INSTITUIÇÃO EM CONSTANTE MOVIMENTO............20 

1.1 - A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL.............................................................. 23 

1.2 - A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA À EDUCAÇÃO INFANTIL ... 28 

1.3 - EDUCAÇÃO INFANTIL COM SIGNIFICAÇÃO: A INDISSOCIABILIDADE DO 

EDUCAR E DO CUIDAR............................................................................................33 

 

2 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS ................................................................................................................ 38 

2.1 - FORMAÇÃO DA IDENTIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS .................... 43 

2.1.1 – A proteção social na efetivação dos direitos..............................................46 

2.2- A ESCOLA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E SOCIAL..................................................................................................49 

2.2.1- A Educação infantil como facilitadora do processo de desenvolvimento.51 

 

3- INTERDISCIPLINARIDADE E O TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL..............................................................................................55 

3.1- EVOLUÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO: DA FRAGMENTAÇÃO AO 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR..............................................................................57 

3.2 – A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FACILITADORA DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO................................................................................................................61 

3.2.1- Serviço Social.................................................................................................62 

3.2.2- Psicologia........................................................................................................66 

3.2.3- Pedagogia .......................................................................................................68 

 

4 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E ANÁLISE DE DADOS............................72 

4.1- PROCEDIMENTO...............................................................................................74 

4.2- CENÁRIO............................................................................................................77 

4.3- DELIMITAÇÃO DA PESQUISA...........................................................................78 

4.4- CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA.............................80 



4.5- ANÁLISE DAS ENTREVISTAS...........................................................................81 

4.6- REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO INTERDISCIPLINAR E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL............................................................................91 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................95 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................100 

 

APÊNDICE...............................................................................................................109 

 

ANEXOS..................................................................................................................110 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo propôs-se discutir a interdisciplinaridade na Educação 

Infantil visando o desenvolvimento humano e social das crianças e também a 

qualidade de atendimento das famílias assistidas pelas instituições conveniadas com 

o município de Franca/SP.  

Essa temática está em pauta em diversas políticas públicas, principalmente 

nas áreas de Assistência Social e Saúde, porém, na Educação ainda está um pouco 

distante.  

A interdisciplinaridade geralmente é compreendida na política pública da 

Educação como a integração das disciplinas, ou seja, a articulação das temáticas 

trabalhadas pelos diversos professores. “De modo geral, a interdisciplinaridade, 

esforça os professores em integrar os conteúdos (...) os programas de todas as 

disciplinas e atividades que compõem o currículo de determinado nível de ensino” 

(BOCHNIAK, 1992, p.21).  

Essa articulação é importante e extremamente necessária, pois a construção 

do saber precisa ser integrada e significativa para todos, porém, é preciso ampliar 

esse conceito e superar somente a integração das disciplinas, acrescentando também 

a presença de diferentes profissionais no ambiente escolar, como assistentes sociais 

e psicólogos, por exemplo, que em muito podem contribuir com a dinâmica de 

atendimento aos alunos e suas famílias. 

A lei federal n° 13.935 de 12 de dezembro de 2019, garante a inserção desses 

profissionais na educação básica, mas ainda estamos num processo de efetivação 

dessa lei, já se passaram dois anos, desde a sua homologação, e ainda não temos a 

regulamentação e operacionalização da mesma, tornando essa discussão tão 

necessária e atual, principalmente nesse momento de retomada das atividades 

presenciais nesse período de flexibilização da pandemia do Covid 19.  

A interdisciplinaridade que tratamos neste trabalho é a importância do diálogo 

de diferentes profissionais no ambiente acadêmico, favorecendo o atendimento dos 

alunos e suas famílias, através do olhar múltiplo dos diversos atores. (FAZENDA, 

1995).  

 

Penso a interdisciplinaridade, inicialmente, como postura profissional que 
permite-se por a transitar o “espaço da diferença” com sentido de busca, de 
desenvolvimento da pluralidade de ângulos que um determinado objeto 
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investigado é capaz de proporcionar, que uma determinada realidade é capaz 
de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem trazer. 
(RODRIGUES, 1998, p. 156) 

 

A presença de diferentes profissionais na Educação Infantil permite que as 

crianças e suas famílias sejam atendidas de forma efetiva, garantindo um 

acompanhamento não só pedagógico, mas social e psicológico, permitindo o 

desenvolvimento global (biopsicossocial) dos alunos atendidos. 

Cada profissional possui um arcabouço acadêmico, uma visão de homem e 

de mundo, além de experiências profissionais únicas, que podem contribuir de 

maneira significativa com o ambiente escolar, proporcionando um atendimento de 

maior qualidade e a efetividade da política pública da educação, permitindo que os 

seus usuários possam ser membros ativos e atuantes desses espaços, tendo suas 

necessidades básicas atendidas em sua totalidade.    

A escola é um espaço de construção dos futuros cidadãos, que prepara as 

crianças e adolescentes para a vida comunitária, para as relações com seus pares, 

nos ambientes de trabalho, nos relacionamentos afetivos, nas integrações em 

espaços coletivos, etc., por isso, não pode ter o foco somente nas questões de ensino 

e aprendizagem, somente na transmissão do saber formal, mas também deve 

preparar os alunos para a vida cotidiana, trazendo um aprendizado significativo que 

dialoga com a bagagem cultural e informacional de cada aluno, preparando-os para 

serem cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

 

É preciso enfatizar que a educação não é linear (...) não pode limitar-se a 
criar “pessoas bem ajustadas” à la americana, mas cabe-lhe a produção de 
seres humanos multilaterais. E isso só se torna possível se o professor e 
aluno compreendem a realidade sem véus e sem embustes; só se torna 
possível se exercitarmos a reflexão, se usamos do poder do pensamento 
crítico. (OLIVEIRA, 2003, p.307).  

 

Para além do papel do professor e aluno nesse processo de construção do 

saber, existe a possibilidade de inserir novos profissionais no ambiente escolar, que 

podem contribuir para essa formação multifacetada dos alunos, garantindo não só um 

aprendizado significativo, mas uma formação para a vida adulta que contempla todos 

os aspectos da vida humana.   

A presença de assistentes sociais e psicólogos na escola permite que seja 

ampliada a atenção aos alunos e seus familiares, auxiliando na superação de 
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situações de violência, da discriminação, das limitações em decorrência das 

diferenças e particularidades de cada um.  

Não são profissionais que estarão presentes na escola para solucionar os 

problemas e conflitos do cotidiano, atendendo somente os casos de dificuldade de 

aprendizagem, por exemplo, mas que realmente vão auxiliar na construção de um 

projeto político pedagógico que rompa com o paradigma atual de exclusão, do 

abandono escolar, da meritocracia e do ensino fragmentado.   

O assistente social é o profissional que atua na questão social, “um dos 

maiores desafios (...) é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir 

propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das 

demandas emergentes no cotidiano”. (IAMAMOTO, 2000, p.20).  

Em outras palavras, é aquele profissional que busca, através da leitura da 

conjuntura atual, a compreensão da realidade vivenciada pelos usuários, favorecendo 

o acesso aos direitos sociais, inerentes aos cidadãos e auxiliando na efetivação das 

políticas públicas. 

A atuação pode ser pautada em conhecer, analisar e compreender as 

particularidades das famílias, realizar a integração entre os diferentes profissionais, 

elaborar ações junto as famílias para superação das situações de risco e 

vulnerabilidade social, promover integração com as demais políticas públicas, entre 

outros. 

O psicólogo atua no estudo da mente humana, observando os condutas e 

interações sociais. O profissional atua na observação dos comportamentos, dos 

sentimentos e das interações sociais, buscando através de métodos científicos, 

contribuir para a formação e aperfeiçoamento do ser humano, auxiliando as pessoas 

na busca pelo equilíbrio, pela resolução das situações conflituosas, na prevenção de 

doenças mentais e na melhoria da qualidade de vida.  

No ambiente acadêmico ele auxilia na construção do projeto pedagógico, na 

elaboração de projetos, na análise das dificuldades de aprendizagem, na orientação 

e aconselhamento dos alunos e familiares, na formulação de propostas para solução 

de problemáticas encontradas no cotidiano escolar e social, entre outros. 

O pedagogo é o profissional que já está presente nas escolas e é essencial 

para essa política pública. Ele tem o perfil de atuar nas diferentes funções de professor 

a administrador. É o profissional que compreende o processo de ensino e 
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aprendizagem e as metodologias de ensino. Ele não é somente um transmissor de 

saberes, mas um facilitador da pesquisa e da busca pelo saber.  

Compondo a equipe multidisciplinar o pedagogo contribui para a articulação 

dos saberes, para a formação da equipe, para a produção de conhecimento e na 

articulação com as famílias, promovendo um espaço acolhedor, integrado e com um 

aprendizado significativo para todos.  

A atuação desses profissionais na Educação Infantil precisa se dar em rede, 

proporcionando um atendimento pleno, linear e de qualidade para o seu público alvo, 

que são as crianças e suas famílias, garantindo não só o atendimento das 

necessidades emergentes, como a vaga, por exemplo, mas o acesso aos bens, 

serviços e direitos sociais existentes. 

O atendimento deve ser pautado no intuito de formação da identidade das 

crianças e no empoderamento de todos atendidos pela instituição, permitindo que se 

desenvolvam enquanto seres humanos plenos de direitos e sujeitos ativos da vida 

comunitária.  

O desenvolvimento humano e social deve estar presente no projeto político 

pedagógico das instituições, visando a efetivação dos direitos sociais e uma melhoria 

significativa na qualidade de vida dos alunos e suas famílias.   

Segundo Vieira e Santos (2012) o desenvolvimento tem que ser entendido em 

seus vários aspectos, ele deve ser compreendido através dos valores atribuídos por 

cada sociedade. 

 

A definição do significado do conceito de desenvolvimento depende dos 
valores historicamente construídos de cada sociedade embora conserve em 
seu cerne a conquista de padrões de vida mais elevados acessíveis à maioria 
da população. Sob esse prisma o conceito de desenvolvimento pode até ser 
oposto à ideia de progresso econômico, pois seu objetivo é mais do que a 
oferta de bens e serviços resultantes do aumento de produtividade (VIEIRA; 
SANTOS, 2012, p. 348). 
 

O homem precisa se formar enquanto cidadão e desde a primeira infância 

precisa ser preparado para sua independência, para ser protagonista de sua própria 

história, podendo fazer suas escolhas de vida pautado em suas habilidades e aptidões 

e não somente nas questões impostas pelas condições externas do seu entorno e 

pela realidade que está posta.  

As questões econômicas são importantes em nossa sociedade, mas também 

é necessário que se tenha o desenvolvimento humano e social, para que cada um 
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possa ter liberdade de traçar o seu próprio caminho e participar ativamente da vida 

coletiva. 

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva 
natural, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um 
produto do trabalho, isso significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele 
necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação 
do homem, isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, 
então, com a origem do homem mesmo. (SAVIANI, 2007, 153) 

 

A atuação da equipe interdisciplinar na Educação Infantil tem a função de 

formar, desde a infância, os cidadãos para uma vida efetiva, onde os mesmos possam 

fazer suas escolhas e serem membros ativos da sociedade, não apenas reproduzindo 

aquilo que está posto, mas buscando alternativas e formulando suas próprias 

escolhas de vida. 

A hipótese inicial desse trabalho é que a atuação de equipes interdisciplinares 

nas instituições pode ser bastante eficaz na área da educação para o desenvolvimento 

pleno do ser humano, que precisa ser compreendido em sua dimensão 

biopsicossocial.  

A motivação dessa pesquisa deu-se por minha observação in loco, do 

distanciamento da área da Educação Infantil com o trabalho interdisciplinar. Entre os 

anos de 2008 a 2010, atuei em creches no município de Franca (primeiramente como 

estagiária de Serviço Social e depois como coordenadora administrativa) e pude 

vislumbrar poucos profissionais de outras áreas de formação diferentes da pedagogia.  

Essa realidade ainda é presente na educação, que se difere de outras políticas 

públicas como saúde e assistência social (que são minhas áreas de atuação 

atualmente) onde o trabalho interdisciplinar já está regulamentado e é bastante 

presente. 

A proposta desse trabalho é responder ao seguinte questionamento: O trabalho 

interdisciplinar traz melhorias no atendimento das instituições de Educação Infantil e 

promove o desenvolvimento humano e social?  

E o objeto de estudo é o trabalho interdisciplinar nas instituições de Educação 

Infantil na cidade de Franca, São Paulo.   

O objetivo central desse trabalho é conhecer a realidade das instituições de 

Educação Infantil do município de Franca, São Paulo, observando os impactos do 
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trabalho interdisciplinar na qualidade de atendimento das famílias e no 

desenvolvimento da política pública da educação. 

Para o cumprimento desse objetivo principal foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: pesquisar a importância do trabalho interdisciplinar para o 

desenvolvimento humano; descrever a atuação dos profissionais de serviço social, 

psicologia e pedagogia em unidades escolares e a sistemática de trabalho e 

interações das equipes interprofissionais nas unidades de educação infantil; e 

estimular o diálogo sobre a interdisciplinaridade na Política Pública da Educação. 

A pesquisa centra-se na busca pelo conhecimento da realidade vivenciada 

pelas instituições de educação infantil da cidade de Franca, São Paulo, fazendo um 

comparativo entre as unidades que possuem e as que não possuem equipes 

interdisciplinares para observar as diferenças e possíveis vantagens de se ter 

assistentes sociais e psicólogos nas equipes de trabalho.  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, abordagem qualitativa, mas levando em 

conta dados quantificados, para o levantamento das informações e definição do 

público alvo das entrevistas.  

O município de Franca possui 78 creches conveniadas, que são instituições 

sem fins lucrativos que prestam atendimento às crianças de quatro meses a cinco 

anos e onze meses (nas unidades que tem as salas da pré-escola). Essas unidades 

são o objeto de nossa pesquisa.  

As escolas particulares, bem como Centro de Convivência Infantil do Servidor 

e o Centro de Convivência Infantil da Unesp não compõem o público alvo dessa 

pesquisa, pois não são abertas ao grande público e o ingresso não passa pela seleção 

da Central de vagas da Secretaria Municipal de Educação de Franca.  

Num primeiro momento de coleta de dados foi realizado um questionário 

simples para todas as instituições de educação infantil para levantamento daquelas 

que possuem assistentes sociais e psicólogos em suas equipes e quais poderiam 

participar da entrevista.  

Depois foram selecionadas as participantes da segunda etapa que foi uma 

entrevista semiestruturada para conhecer de maneira mais aprofundada a realidade 

vivenciada pelas equipes que possuem assistentes sociais e psicólogos e aquelas que 

são compostas apenas por pedagogos.  
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Foram entrevistadas 6 pessoas, duas assistentes sociais, duas psicólogas e 

duas pedagogas de quatro instituições, duas que possuem equipe interdisciplinar e 

duas que não possuem.  

Nessa pesquisa foi utilizado o método de análise de discurso, que tem sido 

adotada em muitas pesquisas das Ciências Sociais, pois, apresentam a possibilidade 

de compreensão do discurso que é composto por aspectos históricos e sociais.     

Os instrumentais utilizados foram os seguintes instrumentais: pesquisa 

bibliográfica, questionário e entrevista semiestruturada. 

A pesquisa bibliográfica é a utilização de referências bibliográficas, textos na 

íntegra ou fragmentos, sobre determinado assunto (no nosso caso são textos 

referentes à interdisciplinaridade, Serviço Social, Psicologia e Educação Infantil), que 

podem ser consultados em livros, artigos ou periódicos, teses, normas técnicas, anais 

de eventos, legislação ou outros documentos bibliográficos, através do acesso a 

catálogos on-line e bases de dados nacionais e estrangeiras. (TRIVIÑOS, 1987). 

O questionário são perguntas padronizadas com o intuito de levantamento de 

informações sobre um determinado assunto, no nosso caso o objetivo desse 

questionário foi conhecer quais instituições possuem assistentes sociais e/ou 

psicólogos em suas equipes.  

Entrevista, que é uma das maneiras mais eficazes para a coleta de dados na 

pesquisa qualitativa, pois, através dela tem-se contato com os indivíduos que fazem 

parte de nosso estudo. 

Este tipo de entrevista norteia o entrevistado, para que não fuja do foco central 

da pesquisa, mas por serem questões subjetivas, ele tem a liberdade de acrescentar 

outras falas que nas pesquisas dirigidas ou padronizadas, que são compostas de 

questões fechadas, não poderia. 

Esses instrumentos foram utilizados para que haja uma melhor compreensão 

da realidade do público alvo da pesquisa e para que possamos verificar se existe a 

interdisciplinaridade nas unidades e qual as vantagens e desafios de se manter 

diferentes profissionais nas equipes de trabalho e os impactos no atendimento às 

crianças e suas famílias. 

A pesquisa foi dividida em quatro capítulos para facilitar a compreensão da 

temática proposta.  

O primeiro capítulo aborda a trajetória histórica das instituições de educação 

infantil, fazendo um levantamento do surgimento, atuação e evolução da legislação e 
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das diretrizes, enfatizando a garantia do direito de acesso a essa política pública e de 

um atendimento que promova o pleno desenvolvimento infantil. 

O segundo trata do desenvolvimento humano e social e da garantia de direitos, 

observando a escola como espaço privilegiado da pluralidade humana e para a 

formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, objetivando 

o debate sobre a construção de políticas públicas eficazes e eficientes.  

O terceiro aborda a importância do trabalho interdisciplinar para efetivação do 

trabalho, apresentando o papel de cada profissional (assistente social, psicólogo e 

pedagogo) nessas equipes. 

O quarto apresenta os resultados da pesquisa vislumbrando as entrevistas com 

os profissionais das unidades que possuem assistentes sociais e psicólogos e das 

que não possuem e realizando a análise dos dados apresentado, além de relacionar 

a pesquisa de campo com o desenvolvimento regional. 

.  
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1- EDUCAÇÃO INFANTIL: INSTITUIÇÃO EM CONSTANTE MOVIMENTO  

 

Durante muito tempo as escolas de educação infantil tinham um caráter 

assistencialista e tinham por objetivo proporcionar um espaço de cuidados para as 

crianças pequenas enquanto os responsáveis saíam para trabalhar. Esse serviço não 

era visto com o enfoque educativo, mas como uma “assistência científica, que vê com 

preconceito a pobreza e trata das instituições como dádiva e não como direito” 

(KUHLMANN, 2005, p. 184). 

As instituições de educação surgiram na Europa por volta do século XVI e XVII, 

para suprir as novas necessidades sociais da emergente produção industrial e das 

mudanças significativas nos núcleos familiares.  

No período medieval, a composição das famílias ainda não era nuclear (pai, 

mãe e filhos) todos viviam em pequenas comunidades e dividiam as 

responsabilidades tanto de trabalho e sobrevivência, quanto nos cuidados com as 

crianças. Nesse período, não havia escolas, somente para aqueles que ingressariam 

nas ordens religiosas.  

As crianças eram pequenos adultos, que muito cedo ingressavam no trabalho 

e tinham que dividir as tarefas com os demais. A vida acontecia nos feudos e todos 

tinham que trabalhar para garantir o sustento coletivo.  

 

A família antiga tinha por missão – sentida por todos – a conservação dos 
bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana, num mundo 
em que o homem e mais ainda uma mulher isolados não podiam sobreviver 
e, ainda nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas. (ÁRIES, 1981, 
p. 6). 

  

Por muitos séculos as relações humanas foram coletivas, pois havia uma 

necessidade evidente de sobrevivência e era preciso estar no seio da comunidade 

para se conseguir manter a salvo.  

Com a advento das cidades, ampliação das descobertas científicas e das novas 

formas de produção (surgimento das máquinas) as pessoas começam a migrar para 

os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Ocorrendo alterações 

significativas nas relações familiares e sociais.    

De acordo com Lakatos (1979) esse período é marcado pela consolidação da 

lógica capitalista, que defende a produção em massa, o acúmulo de capital, a livre-

iniciativa e a não interferência do Estado na economia. São mudanças no contexto 
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social, político e econômico que impactam diretamente as relações de trabalho e as 

relações humanas.   

Além disso, com o advento da burguesia, surge a necessidade de isolamento, 

de preservação dos bens adquiridos, da constituição de um núcleo familiar e da 

separação do espaço público e do privado. (ÁRIES, 1981). 

Nesse contexto é que temos o surgimento das creches. A educação infantil teve 

início na França, em 1770. As instituições surgiram para abrigar crianças pequenas 

para que suas mães ou responsáveis pudessem sair para trabalhar, elas tinham um 

caráter assistencialista, destinado para as classes mais empobrecidas. (MELLO, 

1999).  

Pela Europa houve diferentes terminologias para essas instituições de cuidados 

com as crianças pequenas, como creches, casas de asilo, escolas maternais, etc. 

(ANDRADE, 2010).   

 

O desenvolvimento dessas instituições esteve atrelado ao desenvolvimento 
da vida urbana e industrial e ao agravamento das condições de vida de um 
contingente de pessoas, dentre elas mulheres e crianças. Assim, podemos 
afirmar que a história das instituições de educação infantil não pode ser 
compreendida ausente da história da sociedade e da família. (ANDRADE, 
2010, p. 127).  

  

 Essas instituições serviram por muito tempo para essa finalidade e sua 

evolução é permeada de muitos desafios e lutas.  

 Outro fator importante apresentado por Bujes (2001) é que as creches eram 

vistas como um espaço de ensino de “boas maneiras” e de civilidade para as crianças 

pobres.  

 

Defendiam ideias de que proporcionar educação era, em alguns casos, uma 
forma de proteger a criança das influências negativas de seu meio e 
preservar-lhe a inocência, em outros, era preciso afastar a criança da ameaça 
da exploração, em outros ainda, a educação dada às crianças tinha por 
objetivo eliminar as suas inclinações para a preguiça, a vagabundagem, que 
eram consideradas “características” das crianças pobres. (BUJES, 2001, 
p.14).  

 

 Havia então um preconceito com as famílias que precisavam das creches. A 

visão não era somente de cuidados e afeto para com as crianças pequenas, mas um 

espaço para moldar o caráter, para evitar que as crianças entrem para o caminho tido 

como “errado”.  
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No início não era um espaço de aprendizagem, mas um espaço de formação 

da moral e reprodução dos bons costumes da época.   

 

(...) no surgimento das creches e pré-escolas conviveram argumentos que 
davam importância a uma visão mais otimista da infância e de suas 
possibilidades, com outros objetivos do tipo corretivo, disciplinar que viam 
principalmente nas crianças uma ameaça ao progresso e à ordem social. 
(BUJES, 2001, p. 156) 

 

Em outras palavras, as creches e pré-escolas estavam para disciplinar as 

crianças e torná-las mais dóceis e sociáveis para que estivessem preparadas para 

seguir as normas sociais.   

Em contrapartida, surgiram na Alemanha os jardins de infância, que tinham um 

caráter educativo e um trabalho pedagógico e eram destinadas para os filhos das 

famílias mais abastadas.  

 

O jardim de infância foi criado em 1840 na Alemanha por Froebel, para o 
atendimento das crianças de 3 a 7 anos, e contrapõe-se às demais 
instituições por ser detentor exclusivo de uma proposta pedagógica que visa 
à educação integral da infância e defendia um currículo centrado na criança. 
O jogo e as atividades de cooperação delinearam os objetivos das propostas 
pedagógicas. Apesar de sofrer represálias do regime reacionário prussiano, 
essa instituição propagou-se intensamente pela Europa a partir de 1870. 
(ANDRADE, 2010, p. 130). 

 

As escolas de educação infantil em seus anos iniciais tiveram diferentes 

enfoques, dependendo dos objetivos e do público alvo.  

As creches eram destinadas às crianças pobres e possuíam um caráter 

sanitarista e caritativo, prestando atendimento para complementar os cuidados e 

atenção com as crianças pequenas das famílias pobres, já os jardins de infância 

tinham o intuito de formar as crianças das famílias da burguesia desde os primeiros 

anos de vida, proporcionando acesso ao mundo do saber desde os primeiros anos de 

vida.   

 Mesmo com essas variações entre as instituições e com algumas 

características diferentes dependendo do país e da realidade local, a educação 

infantil, entre os séculos XVIII e XIX, foi se fortalecendo e passando por um processo 

de evolução, acompanhando as mudanças na família, no trabalho e na sociedade de 

uma maneira geral, configurando-se em um importante espaço de cuidado e de 

desenvolvimento da primeira infância.  
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 Essas instituições também foram extremamente relevantes no início do século 

XX e foram acompanhando as “outras iniciativas de regulação da vida social moderna, 

como a industrialização, urbanização, desenvolvimento científico e tecnológico. 

(ANDRADE, 2010, p.130-131) 

 

 

1.1- A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

O surgimento da educação infantil no Brasil não difere das instituições 

europeias e norte americanas. O país também precisava se adequar as questões do 

mercado de trabalho, das inovações tecnológicas e das novas relações familiares e 

sociais, tendo que garantir a atenção, os cuidados básicos e a assistência às crianças 

pequenas. 

As creches eram destinadas para as crianças das famílias mais empobrecidas 

e os jardins de infância para os filhos das famílias mais abastadas. Com 

características, objetivos e metodologias semelhantes as instituições da Europa e dos 

Estados Unidos.  

 

No Rio de Janeiro foi fundado, em 1895, o jardim de infância do Colégio 
Menezes Vieira e em São Paulo, em 1877, o da Escola Americana. No ano 
de 1986 foi criado, pelo setor público, o jardim de infância, Caetano de 
Campos, para o atendimento às crianças da burguesia paulistana. 
(ANDRADE, 2010, p. 130).  

 

No Brasil as creches foram criadas para atender as demandas na época, que 

eram espaços para que as crianças pequenas pudessem passar o tempo e receberem 

os cuidados básicos enquanto seus familiares estavam ocupados com o trabalho fora 

do domicílio. 

As unidades, voltadas para as famílias pobres, eram poucas e o acesso 

bastante limitado. Essas instituições eram coordenadas pela igreja e/ou associações 

de caridade e, assim como nas instituições da Europa, a concepção de atendimento 

nessa faixa etária era de caráter sanitarista, alimentar e assistencial, ou seja, as 

crianças eram levadas para serem cuidadas nesses espaços, pois as famílias não 

tinham plenas condições de ofertas as necessidades básicas para os pequenos em 

casa. (SOARES, 2003).  
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Diferentemente das instituições voltadas para a burguesia que já tinham 

propostas pedagógicas e um atendimento voltado para o ensino e não somente de 

cuidados básicos e assistenciais. 

 

 Para o atendimento à infância brasileira desvalida existiu, até 1874, a “Casa 
dos expostos” ou “Roda”, instituição destinada ao abrigo e acolhimento das 
crianças desamparadas. Constata-se que as primeiras iniciativas foram 
resultantes de ações sanitaristas centradas no combate à mortalidade infantil, 
cujas causas atribuídas aos nascimentos ilegítimos (consequentes da união 
entre escravos e destes com seus senhores) e também à falta de 
conhecimento intelectual das famílias para o cuidado com as crianças. 
(ANDRADE, 2010, p.132). 

 

Essas instituições eram destinadas para os órfãos e tinham um discurso de 

cuidado e proteção aos menores abandonados, mas também tinha um caráter 

sanitarista, de tirar os rejeitados e excluídos do convívio social.  

Para Ferreira e Sarat (2013) a presença das creches fez com que a 

necessidade de abandono das crianças nas “rodas dos rejeitados” fosse diminuída, 

pois as famílias encontravam um apoio para os filhos pequenos pudessem ser 

assistidos, enquanto elas enfrentavam longas jornadas de trabalho para a 

subsistência de todos.  

Segundo Soares (2003) o poder público, até esse momento, não investia ou 

intervinha nas instituições destinadas às crianças pequenas. Os recursos eram 

bastante escassos e a manutenção desses espaços geralmente era com recursos de 

doações.    

Com a queda do império brasileiro, no final do século XIX, a educação passa 

por um novo momento que busca trazer para o país os aspectos de civilização da 

Europa, que no momento já estava mais avançada nas discussões e propostas 

pedagógicas e metodologias de ensino.  

O objetivo inicial, no entanto, não era aprimorar os espaços educacionais 

brasileiros, trazendo propostas inovadoras e qualidade no atendimento, mas igualar o 

país ao cenário internacional estabelecendo, através da educação, os padrões de 

moral e bons costumes vigentes naquele período.   

 

O processo de civilização, ou seja, de comportamento humano, que introduz 
modelos/padrões de autocoerção, de vergonha e pudor e de domínio das 
emoções passam a guiar as estruturas dos indivíduos que, por sua vez, 
modificam as estruturas sociais” (FERREIRA; SARAT, 2013, p. 243). 

 



25 
 

Seguindo essa linha de pensamento civilizatório e de formação de uma 

sociedade pautada na moral e costumes europeus, o Estado brasileiro, a partir do 

século XX, passa a intervir e se preocupar, um pouco mais, com as questões da 

infância e adolescência.   

 Em 1919, o governo cria o Instituto de Proteção à Infância e o Departamento 

da Criança e no ano de 1927, cria também o Código de Menores, que determina os 

cuidados e assistência aos menores, as punições e penalidades que deveriam ser 

impostas, inclusive com a suspensão do poder familiar.  

Já em 1940, foi criado o Departamento Nacional da Criança, vinculado ao 

Ministério da Educação e da Saúde Pública que começa a normatizar as ações 

protetivas, em nível nacional, referentes à maternidade, a infância e a adolescência. 

(SOARES, 2003).  

 A partir da década de 1920, com as mudanças nas relações sociais e de 

trabalho, com as reinvindicações dos operários e conflitos para estabelecer os direitos 

trabalhistas, a questão das creches é impulsionada, pois, a presença das mulheres 

nas fábricas é ampliado e a luta pelos direitos sociais e melhores condições de vida 

também.     

 

O aumento do atendimento em creches responde, de certa forma, ao 
reconhecimento das autoridades governamentais da presença feminina no 
trabalho industrial, o que obrigou os proprietários das indústrias a reconhecer 
o direito de amamentar de suas funcionárias. (ANDRADE, 2010, p. 136).  

  

Entretanto, esses espaços eram para “guardar” as crianças no período de 

trabalho das mães, com a finalidade de alimentação e cuidados básicos, com caráter 

assistencialista e higienista.  

Em 1941, surge a Legião Brasileira da Assistência (LBA) que coordenava os 

serviços governamentais referentes às famílias empobrecidas e a proteção da 

maternidade e da infância. Nesse período o discurso Varguista é que as crianças eram 

os “cidadãos do futuro”, necessitando do amparo e proteção do estado para que 

pudessem crescer de acordo com a moral e os bons costumes estabelecidos para a 

época. (ANDRADE, 2010). 

Somente por volta da década de 1960, com os direitos previstos na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e com as lutas dos trabalhadores para 
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melhores condições de vida é que mudanças mais concretas e significativas passam 

a ocorrer também instituições educacionais brasileiras.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), n° 4.024, de 20 de dezembro 

de 1961, previa o atendimento de crianças com idade inferior a sete anos em escolas 

maternais ou jardins de infância e também que as empresas que tivessem mães com 

crianças nessa faixa etária deveriam se organizar individualmente ou em parceria com 

o poder público para garantir o atendimento dessas crianças. (SOARES, 2003)  

Começava-se a discutir a ampliação de acesso às vagas, mas ainda estava 

distante as discussões referentes aos conteúdos pedagógicos a serem trabalhados. 

O atendimento ainda era bastante pautado nos cuidados básicos, como alimentação 

e higiene pessoal, para sobrevivência dessas crianças e para garantia de um espaço 

para que as crianças passassem o tempo enquanto seus responsáveis estavam no 

trabalho.  

O período da ditadura militar foi marcado por forte presença de uma educação 

repressiva e autoritária, assim como em todos os aspectos da vida social. Foi um 

período de intensas lutas políticas que refletiram diretamente nas instituições 

educacionais. (KUHLMANN JR, 2000).  

 

A teoria da privação cultural, desenvolvida na década de 1970, identificava a 
criança pobre como aquela deficitária pelo padrão adotado, o da classe 
média, com déficit cognitivo e afetivo e falta de estimulação no lar (...) neste 
sentido, a alimentação, as rotinas, a disciplina rígida e a educação 
preparatória para a educação formal se firmavam como diretrizes das 
propostas pedagógicas que se pautavam numa concepção de criança privada 
de cultura e potencialidades. Desta forma, descontextualizada dos aspectos 
sócio-políticos que criam as relações entre as reais condições de 
aprendizagem e desenvolvimento do sujeito, a criança passa a ser tratada 
como um vir-a-ser. Ela deve transformar-se no cidadão forte do futuro da 
nação. Nesta visão, não havia espaço para se pensar a criança no aqui-
agora, ela não era algo ainda, era somente um protótipo do cidadão de uma 
nação empenhada na construção do ideário desenvolvimentista. (SOUZA, 
2007, p. 23). 

 

As crianças mais pobres eram vistas como privadas do arcabouço cultural das 

classes abastadas e precisariam dessa formação para ser tornarem cidadãos modelos 

no futuro. Não havia até esse momento histórico a preocupação com a criança no 

momento presente, mas sim no adulto ela virá a ser. 

As creches também passaram por um momento em que o pensamento era de 

ofertar para as crianças, aquilo que não era recebido em casa. Era uma substituição 
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do papel da família. A cultura, história, gostos e costumes particulares de cada grupo 

familiar não eram levados em consideração.  

 

A creche é apresentada como instituição de atenção à infância capaz de 
atender os filhos da mãe que trabalha, contribuindo na promoção da família 
e na prevenção da marginalidade. É ressaltado o modelo substituto-materno 
no atendimento, influenciado pelos pressupostos teóricos de privação 
materna de John Bowlby. (ANDRADE, 2010, p. 142).  

 

As instituições de educação infantil, destinada as famílias empobrecidas, ainda 

tinham um caráter assistencialista e sanitaristas, com o objetivo de proporcionar os 

cuidados e atenção, que as famílias não tinham condições de ofertar para as crianças 

em casa.  

Souza (2007) aponta que diferentemente do modelo de educação imposto aos 

filhos dos trabalhadores, os filhos da elite recebiam uma educação humanista e 

pragmática para que pudessem desenvolver suas habilidades e potencialidades e não 

somente para se adequar aos padrões de moralidade e civilidade exigidos pela 

sociedade.   

Apesar dos conflitos políticos e ideológicos desse período, houve grande 

avanço nos estudos da infância e também nas lutas de classes, que culminou em 

mudanças significativas na sociedade a partir da década de 1980.  

Nesse período além da questão de ampliação do direito à vaga também busca-

se inserir e dimensão pedagógica e a construção de uma identidade institucional, onde 

as creches iniciam o processo de não ser somente um espaço de cuidados básicos 

com a higiene e a alimentação, mas realmente estarem voltados para a educação, 

que visa o pleno desenvolvimento das crianças em seus aspectos físico, social, 

cognitivo e emocional. (ANDRADE, 2010).  

Em 1988, com a Constituição Federal, as creches passam a ser reconhecidas 

como direito da criança pequena no Brasil e não direito dos pais ou responsáveis que 

trabalham, como se era visto até então.  

A partir dessa mudança significativa na legislação foram criadas normativas e 

orientações para que esse direito pudesse ser garantido para todos os que dele 

necessitassem ou tivessem interesse. A educação infantil não é obrigatória, mas a 

legislação preconiza que todas as famílias que tenham intenção de pleitear uma vaga, 

possam ter esse direito garantido.  
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A partir da década de 1990 não somente o acesso, passa a ser pauta dos 

debates, mas a qualidade no atendimento e, com isso, um novo cenário da educação 

infantil é construído no país.    

 

 

1.2- A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA À EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, deu 

abertura para a consolidação dos direitos inerentes à criança e ao adolescente e fala 

sobre os responsáveis pela proteção integral dessa parcela da população que é mais 

vulnerável, por estar em processo de desenvolvimento, e necessita de cuidados 

particularizados.  

O art. 227 diz que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Percebemos que é dever da sociedade como um todo promover o bem-estar e 

prevenir situações de risco e violência contra as crianças e adolescentes, que são 

cidadãos em formação que precisam ter seus direitos assegurados desde a sua 

concepção. 

Se anteriormente as crianças e adolescentes, em especial os pobres, eram 

vistos como “projetos de cidadão do futuro”, que necessitavam de regulação e 

disciplina para ser formar, a partir dos avanços nos campos do desenvolvimento 

humano e das lutas pelo reconhecimento dos direitos sociais, eles passam a ser 

cidadãos em formação, que tem seus interesses, vontades, habilidades e aptidões e 

precisam ser respeitados e estimulados desde o nascimento e não somente cuidados 

e alimentados para que sejam alguém no futuro.  

Apesar dos cuidados básicos com higiene e alimentação serem fundamentais 

para o desenvolvimento infantil, a garantia do direito de brincar, de receber educação, 

afeto e respeito, de participar ativamente do processo de construção do saber e da 

vida comunitária são igualmente essenciais para que essas crianças possam atingir 
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todo o seu potencial de vida e não somente serem receptores de informações e se 

adequarem ao que está posto na sua realidade atual.    

Outro avanço apresentado pela Constituição Federal de 1988 é a 

obrigatoriedade do Estado fornecer o acesso à educação infantil, que até então ficava 

a cargo das entidades assistenciais. 

 

As legislações sobre infância brasileira ganham nova dimensão com a 
abertura da democracia do país, em especial o reconhecimento das creches 
como direito das crianças e suas famílias e dever do Estado. Esse fato 
expressa a necessidade da garantia dos direitos da infância em instituições 
pautadas por critérios de qualidade que contemplem as funções do cuidar e 
do educar. (ANDRADE, 2010, p.150). 

 

O Artigo 208 previa o “atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 

a 6 anos de idade” (BRASIL, 1988) e depois teve nova redação com as emendas 

constitucionais, n° 53, de 2006 e n° 59, de 2009. Garantindo o acesso à educação e 

o financiamento por parte do Estado. 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009). 
IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional, n°53, de 2006). 
(BRASIL, 1988).   

 

Apesar dessa evolução, as instituições ainda tiveram por mais algum tempo um 

perfil assistencialista e caritativo. A administração das unidades ainda ficava a cargo 

das entidades religiosas e de caridade e dependiam de doações da sociedade civil 

para se manterem. (SOARES, 2003).  

Outras legislações mais específicas sobre a população infanto juvenil abordam 

como deve ser os cuidados e proteção e quais são os encargos, obrigações e 

compromissos para com esse público, responsabilizando a família, o Estado e toda a 

sociedade pelos cuidados e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, que 

são cidadãos em desenvolvimento e precisam de prioridade no acesso aos bens e 

serviços públicos. 
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Em 1990, é promulgada a lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) que garante e tipifica os direitos sociais a essa 

parcela da população. 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 
idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 
social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 
as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 
2016) (BRASIL, 1990). 

 

Esse é um grande avanço na questão de garantia dos direitos, pois 

historicamente vemos que havia um distanciamento dos direitos das crianças e 

adolescentes, não havia equidade e muitas recebiam tratamento diferenciado por 

causa da classe social, deficiências e outros aspectos. O que prejudicava o processo 

de desenvolvimento global desses que eram por vezes excluídos e não conseguiam 

acessar as políticas públicas.  

Apesar desses avanços, somente em 1996, com a lei n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e que realmente 

tivemos mudanças efetivas no nosso país. Essa lei foi criada para nortear a atuação 

das escolas e instituições de ensino em todos os seus níveis, da Educação Infantil ao 

Ensino Superior, abortando as necessidades de cada grupo e as particularidades de 

comunidades específicas, como indígenas e pessoas com deficiência, garantindo a 

igualdade de acesso à Educação.  

Em relação a Educação Infantil, essa lei a insere como parte integrante da 

Educação Básica.  “Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, 

formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação 

superior”. (BRASIL, 1996). 

A LDB passou por uma importante adequação com a lei nº 12.796, de 2013 e 

ela versa sobre a importância do currículo de base nacional comum, mas que respeite 

a diversidade regional e os aspectos locais de cada grupo social. O que é 

importantíssimo visto que o Brasil tem dimensões continentais e cada região possui 

características próprias que precisam ser respeitadas e valorizadas, pois fazem parte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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do cotidiano dos alunos e trazem significação e familiaridade para o processo de 

ensino e aprendizagem.  

A lei também estabelece que:  

 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para 
as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013) (BRASIL, 1996). 

 

Em 1998 foi lançado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) que estabelece diretrizes e orientações para o atendimento das crianças nas 

creches e pré-escolas que tem o objetivo de “contribuir com a implantação ou 

implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar 

as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras” 

(BRASIL, 1998, p.13). 

Os princípios estabelecidos nesse documento para o atendimento das crianças 

são:  

 

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.; 
o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 
pensamento, interação e comunicação infantil; o acesso das crianças aos 
bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 
capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao 
pensamento, à ética e à estética; a socialização das crianças por meio de sua 
participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem 
discriminação de espécie alguma; o atendimento aos cuidados essenciais 
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 
(BRASIL, 1998, p.13). 

 

A creche é um direito da criança e da família, é um espaço educacional que 

visa garantir o desenvolvimento biopsicossocial das crianças, não é apenas um local 

para que as crianças “passem o tempo” e recebam os cuidados básicos. Ela é um 

espaço onde as crianças têm acesso à informação e ao conhecimento, sem deixar de 

lado o carinho e os cuidados que são essenciais nessa fase da vida.  

 

Percebe-se que, nas propostas atuais de política de atenção à criança 
pequena, almeja-se que as creches e pré-escolas desempenhem essa dupla 
função: educar e cuidar. Enquanto instituição educacional, a creche passou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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a explicitar uma função que até então permanecera oculta no debate sobre o 
sistema educacional: cuidar. (...) tomo como ponto de partida o pressuposto 
de que se deve proceder à integração entre educar e cuidar, ou seja, mesmo 
que nunca tenham estado verdadeiramente separadas, essas dimensões 
devem ser intencionalmente pensadas de modo integrado, pois se a criança 
necessita de cuidados, como proteção e aconchego, também é verdade que 
vivenciará experiências mais enriquecedoras se estiver sendo estimulada por 
profissionais formados para desenvolver atividades educativas programadas. 
(MONTENEGRO, 2001, p.28).  

 

Mas, apesar de todos os avanços na legislação ainda precisamos garantir que 

a Educação Infantil, seja acessível a todos, pois, apesar de ser um direito, preconizado 

por lei, não atingem todos que dela necessitam ou que tenham intenção de usufruir 

dessa política pública. 

O ensino em creche, de zero a três 3 anos não é obrigatório, porém, todas as 

famílias que tem interesse a essa política pública deveriam ter acesso, mas ainda não 

é uma realidade no nosso país.  

No capítulo referente a pesquisa, será apresentado os dados referentes ao 

município de Franca, São Paulo, que estão disponíveis no site oficial da prefeitura, 

onde pode ser vislumbrado que mais de duas mil crianças estão na lista de espera 

por uma vaga em creche. (FRANCA, 2022). 

Muito temos avançado na proteção e garantia dos direitos, mas ainda é 

necessário efetivar a legislação vigente e fazer um trabalho de conscientização da 

população em relação ao nosso dever para com as crianças e adolescentes e dos 

direitos inerentes à primeira infância.  

Ainda hoje existe os resquícios do pensamento de que a creche é somente para 

as mães que trabalham e não tem com quem deixar seus filhos e que as instituições 

públicas são destinadas somente as pessoas de baixa renda. A educação infantil é 

direito de todos independentemente de renda, classe social, raça, cor, credo, origem, 

etc.    

Zelar pelos direitos das crianças não é responsabilidade só do Estado ou da 

família, mas de todo o coletivo. Se todos tiverem condições de acessar os bens e 

serviços públicos as crianças e adolescentes podem disfrutar de um futuro digno e 

feliz, podendo fazer suas próprias escolhas de vida e desfrutando de todos os demais 

direitos inerentes ao ser humano.  
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1.3 – EDUCAÇÃO INFANTIL COM SIGNIFICAÇÃO: A INDISSOCIABILIDADE DO 

EDUCAR E DO CUIDAR 

 

Conforme vamos analisando a trajetória histórica das creches, percebemos que 

são instituições diferenciadas das demais fases da educação porque lidam com 

crianças pequenas, que ainda não tem autonomia nos cuidados pessoais e domínio 

da linguagem oral e escrita, por isso, o processo de ensino e aprendizagem para esse 

público deve ser totalmente diferenciado.  

Isso implica em dizer que as creches não devem seguir o velho paradigma de 

ofertar somente os cuidados básicos, como alimentação e higiene pessoal, e que o 

seu enfoque não seja na recreação e passatempo enquanto estão sob a 

responsabilidade da escola. É preciso ir além e ofertar uma educação de qualidade 

que valorize e respeite esse momento tão único e importante da vida.  

As creches devem utilizar os mais diversos recursos pedagógicos para 

proporcionar um aprendizado significativo que favoreça o processo de 

desenvolvimento global das crianças, não perdendo de vista os cuidados básicos que 

são essenciais, por isso, o educar e o cuidar são indissociáveis nesses espaços 

educacionais.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) apresenta 

o que é o educar e o cuidar na educação infantil e como eles devem estar presentes 

no cotidiano das instituições. 

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 
perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
(BRASIL, 1998, p.23) 

 

O educar vai além do processo de alfabetização e letramento, ele é um 

processo de experimentação da realidade, de troca de experiências e saberes que 

dão significado ao conhecimento que vai sendo construído ao longo da vida. O educar 

na creche passa pelo aprendizado do eu, do outro e do mundo, onde cada criança vai 

fazendo sua leitura da realidade e vai conectando os saberes adquiridos na escola 
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com os demais saberes aprendidos nos seus outros espaços de convivência, como 

sua casa, família, igreja, parques, grupos de amigos, nas atividades esportivas, 

culturais, de lazer, entre outros.  

E o cuidar na educação infantil tem uma importância expressiva devido à 

condição de vida dos alunos.  

 

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa 
compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa exigir 
conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão 
pedagógica. (...) A base do cuidado humano é compreender como ajudar o 
outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar 
a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si 
próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 
específicos. O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados 
relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os 
aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos 
cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos 
e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. (BRASIL, 1998, 
p.24) 

 

O cuidar na escola vai além da alimentação e da higiene pessoal, como banho, 

troca de fraldas, escovar os dentes, pentear os cabelos, etc. Ele é um cuidado com 

significado, com valorização da autonomia e independência, com respeito ao corpo e 

as particularidades de cada criança.  

O cuidado é afeto, atenção, estima, valorização do ser humano em 

desenvolvimento que já tem em si seus interesses, habilidades e potencialidades que 

devem ser respeitados e trabalhados para que possam atingir todo o seu potencial ao 

longo da vida.  

O processo de educar e cuidar na educação infantil passa pelo reconhecimento 

do outro como um cidadão de direitos, que deve ser respeitado em sua condição de 

desenvolvimento. (GOLVEIA, 2013).  

É certo que é desafiador para os educadores atenderem as demandas das 

crianças, que ainda estão em processo de compreensão das relações interpessoais e 

do autoconhecimento, mas é através da ludicidade e do brincar, que a aprendizagem 

vai se tornando possível. O brincar é fundamental na educação infantil e está 

imbricado com o educar e o cuidar. A brincadeira é uma linguagem própria da criança, 

que se utiliza do faz de conta para se expressar e compreender as relações 

interpessoais. 
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Vigotski (2007) em seus estudos sobre o desenvolvimento infantil fala da 

importância da brincadeira, pois desde o nascimento, onde a criança está inserida em 

um contexto social, ela passa a se apropriar dos conceitos, ideias e vivências do 

ambiente ao seu redor.  

A brincadeira não é inerente ao ser humano, ninguém nasce sabendo brincar, 

ela só existe dentro de um contexto social e para que ela ocorra é necessário a 

presença do outro, seja um colega, um familiar, professor, uma história, etc. 

(GUIÇARDI DA CRUZ; OLIVEIRA; FERNANDES FANTACINI; 2017). A criança até 

brinca sozinha, mas porque ela já presenciou aquela situação anteriormente, junto 

com outra pessoa, seja presencialmente ou através de um meio de comunicação 

(assistindo a um filme, por exemplo).  

E as brincadeiras variam muito de acordo com a realidade local e grupo social 

onde os pequenos estão inseridos. Se criança que nasce na zona rural e tem 

experiência com a natureza, animais, etc. suas brincadeiras serão diferentes daquela 

criança que vive em um apartamento, com brinquedos e equipamentos tecnológicos, 

por exemplo.   

A brincadeira é uma experimentação, de maneira lúdica, espontânea e 

despretensiosa da realidade vivenciada pelo grupo social onde a criança está inserida. 

Ela interpreta diferentes papeis, como os familiares, amigos, pessoas do convívio 

social e simula as mais variadas situações como a sala de aula, ir ao supermercado, 

ao médico, entre outros. São situações reais, mas também fantasiosas, como brincar 

de monstros, fadas, princesas, guerreiros, etc.  

Conforme as crianças crescem o jogo é outro recurso utilizado nas 

brincadeiras, com ele vão surgindo as regras e combinados tornando essa atividade 

ainda mais produtiva e complexa.      

 

O brincar é uma atividade difícil de ser caracterizada, o que se deve ao seu 
caráter subjetivo, mas pode-se afirmar que é social e livre, pois não é possível 
obrigar ninguém a entrar na brincadeira, possui regras e uma situação 
imaginária. É atividade dominante na infância, e é por meio dela que as 
crianças começam a aprender. (NAVARRO, 2009, p.2126-2127) 

 

 A brincadeira faz parte do processo de aprendizagem e deve ser estimulada 

desde os primeiros meses de vida. Estar junto não significa que está integrado na 

brincadeira. É preciso criar situações onde todos possam se sentir inseridos e parte 

integrando do contexto da brincadeira para que o aprendizado posso ocorrem nas 
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mais diversas formas. Não somente na aquisição de conhecimento e acesso à 

informação, mas também nas regras de convívio social, onde as crianças precisam 

aprender a dividir as funções, compartilhar os brinquedos e fazer concessões para 

que todos participem igualmente.  

 

Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já 
possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brinca. Por 
exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança 
deve conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm 
da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na 
família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de 
cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte 
de seus conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se, ainda, 
fragmentados. É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes 
vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as 
relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e 
generalizando para outras situações. (BRASIL, 1998, p.27-28). 

 

O brincar faz parte do processo de aprendizagem, por isso, é tão importante 

dentro das escolas de educação infantil. Ela pode ocorrer de maneira dirigida pelos 

professores, como ferramenta de aprendizagem, utilizando dos mais diferentes meios 

para promover a aquisição de saberes e informações, mas também a brincadeira deve 

ser permitida de maneira livre e espontânea para que as crianças possam ir 

interagindo ao seu modo e trocando experiências e saberes adquiridos no seu 

cotidiano.    

Brincar é bom, prazeroso e significativo para a criança. Além disso, é essencial 

para à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Na brincadeira a criança 

se equilibra, recicla suas emoções e sacia sua necessidade de conhecer e reinventar 

a realidade. Enquanto brinca a criança experimenta a possibilidade de se reorganizar 

internamente, vai interiorizando o mundo que a cerca, na troca com o outro vai se 

constituindo o sujeito humano. 

Além disso, quando a criança brinca, ela pratica a sociabilidade já que está é 

uma forma de se fazer amigos e aprender a conviver com outras crianças, além de 

oferecer um aprendizado ao respeito ao direito dos outros e as normas estabelecidas 

em grupos (CUNHA, 2007). 

Diante disso, pode-se observar que o tripé da Educação Infantil é o cuidar, 

brincar e educar, sempre com o enfoque no desenvolvimento global das crianças. 

Através, das atividades lúdicas, da brincadeira e dos cuidados essenciais do dia a dia, 

permitir que as crianças vão se descobrindo enquanto seres dotados de capacidades 
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e habilidades e enquanto membros ativos de uma sociedade onde podem participar, 

fazer suas escolhas e interagir com todos ao seu redor. 

A escola de educação infantil não é só para transmitir conhecimento e muito 

menos um passatempo, enquanto os pais estão trabalhando, ela é um espaço de 

formação para a vida, onde as crianças são auxiliadas a construir sua identidade e a 

se relacionar com os outros.   
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2- DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS  

  

O desenvolvimento muitas vezes é associado somente ao crescimento 

econômico, que pode ser mensurado através da produção de bens e serviços, da 

renda e do poder de consumo. Mas, ele não pode ser limitado somente as questões 

financeiras e de produção, o desenvolvimento também deve ser relacionado as 

liberdades individuais e o poder de escolha das pessoas, que gera identidade, 

autonomia e bem-estar social.   

 

O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 
liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades 
humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as 
que identificam desenvolvimento com o crescimento do Produto Nacional 
Bruto (PNB), aumento de renda pessoais, industrialização, avanço 
tecnológico, ou modernização social. O crescimento do Produto Nacional 
Bruto – PNB, ou das rendas individuais obviamente pode ser muito importante 
como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da 
sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, 
como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de 
educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, liberdade de participar de 
discussões e averiguações públicas). De forma análoga, a industrialização, o 
progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir 
substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende de 
outras influências. (SEN, 2000, p. 16)  

 

Uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito além da 

acumulação de riqueza e do crescimento do Produto Interno Bruto e outras variáveis 

de renda. Sem desconsiderar a importância do crescimento econômico, precisamos 

enxergar muito além dele, pois o acúmulo de riquezas não é o objetivo central para 

todos os seres humanos, muitas pessoas buscam outros objetivos que não podem ser 

contabilizados, como felicidade, paz, equilíbrio, bem-estar, etc. Por isso, o processo 

de busca pelo desenvolvimento deve também englobar as pessoas e o meio 

ambiente.  

No ano 2000, diante da realidade mundial de desigualdade social e degradação 

do meio ambiente, a Organização das Nações Unidas (ONU) reuniu-se para discutir 

a situação do planeta e pensar estratégias para a erradicação da pobreza, a melhoria 

da qualidade de vida e do meio ambiente.  

Foi formalizada uma série de compromissos para se atingir essas metas, 

denominados “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ODM), que eram oito ações 

para serem cumpridas até o ano de 2015. Depois desse período foram estabelecidos 
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dezessete objetivos, divididos em cento e sessenta e nove metas, que abordam 

diversos temas fundamentais para o desenvolvimento social, da economia e do 

planeta. Esses objetivos são:  

 

Erradicação da pobreza; fome zero; boa saúde e bem-estar; educação de 
qualidade; igualdade de gênero; água limpa e saneamento; energia acessível 
e limpa; emprego digno e crescimento econômico; indústria, inovação e 
infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades 
sustentáveis; consumo e produção responsáveis; combate às alterações 
climáticas; vida debaixo d’água; vida sobre a terra; paz, justiça e instituições 
fortes; e, por fim, parcerias em prol das metas. (SALLES; LIMA, 2019, p. 263) 

 

Podemos observar que esses objetivos visam não só desenvolvimento 

econômico, mas do ser humano, através de ações sustentáveis que permitam o bem-

estar do planeta, garantindo que haja um equilíbrio entre o meio ambiente, o homem 

e as riquezas produzidas.  

Não há sentido a produção de bens e serviços se não for para satisfazer as 

necessidades humanas, por isso, o desenvolvimento também deve ser sinônimo de 

garantia dos direitos sociais. Tudo isso para que todas as pessoas tenham suas 

necessidades básicas atendidas e possam ter plenas condições de viver com 

dignidade, já que independentemente do país, cultura ou realidade que vivamos, 

coexistimos no mesmo planeta e devemos ter os mesmos direitos e a mesma 

qualidade de vida.  

  

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância 
ou interferência excessiva de Estados soberanos. (...).  A liberdade é central 
para o processo de desenvolvimento por duas razões: 1) a razão avaliatória: 
a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se primordialmente se 
houve aumento das liberdades das pessoas. 2) a razão da eficácia: a 
realização do desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de 
agente das pessoas. (SEN, 2000, p.18) 
  

 As pessoas precisam ser protagonistas e agentes ativos de suas histórias de 

vida, mas para isso é preciso que tenham suas liberdades garantidas e possam fazer 

uso delas para fazer suas escolhas. É preciso reduzir as desigualdades sociais e 

ampliar o acesso à informação e ao conhecimento para que todos tenham condições 

de uma vida mais participativa e integrada.  
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Para tanto é preciso ter políticas públicas que garantam acesso a uma 

alimentação saudável e em quantidade adequada, saneamento básico, saúde, 

educação, respeito e valorização das diferenças, etc.   

 Cada cultura, cada grupo social possui suas particularidades e modelo de 

gestão, porém, existem aspectos da vida humana que precisam ser respeitados, 

independentemente das particularidades de cada sociedade. 

Infelizmente existem comunidades locais com baixo desenvolvimento 

econômico, com administrações ineficientes e/ou com regimes autoritários, que 

acabam por não proporcionar as condições mínimas de sobrevivência para as 

pessoas, que passam por terríveis privações que acabam gerando violência, danos à 

saúde, danos à integridade e dignidade da pessoa humana e, por consequência, a 

morte precoce de muitas pessoas, em especial, as mais vulneráveis.    

É preciso buscar por modelos de governo democráticos que valorizem e 

respeitem o ser humano um primeiro lugar e não somente o lucro ou os interesses de 

uma minoria dominante.   

 

O Modelo de Desenvolvimento Humano está comprometido com a 
democracia, uma vez que poder opinar na escolha das políticas que 
governam sua própria vida é um ingrediente essencial de uma vida 
merecedora de dignidade humana. No entanto, o tipo de democracia que ele 
favorece será o que atribui um papel importante a direitos fundamentais que 
não possam ser retirados das pessoas por meio dos caprichos da maioria – 
assim, ele favorecerá uma firme proteção da liberdade política; a liberdade 
de palavra, de associação e de prática religiosa; e direitos fundamentais em 
outras áreas como educação e saúde. (...) Se um país quiser favorecer esse 
tipo de democracia humana e sensível ao povo, dedicada a promover 
oportunidades de “vida, liberdade e busca da felicidade” a todos. 
(NUSSBAUM, 2015, p.25) 

   

 É preciso pautar as agendas de governo com os interesses da pessoa humana, 

buscando e valorizando cada um com suas particularidades e aptidões, garantindo o 

acesso aos mínimos sociais e o direito à vida e à liberdade de escolha.   

É inconcebível que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas sem acesso 

às condições mínimas de alimentação, saneamento básico e saúde. Essa luta pela 

defesa dos direitos humanos e sociais é uma luta global e todos devem estar dispostos 

a buscar melhorias na qualidade de vida para todas as pessoas, de maneira igualitária 

e justa, principalmente para as parcelas da população mais vulneráveis pelo estado 

de vida em que se encontram, que são as crianças e adolescentes.  



41 
 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, através da agenda 2030, que 

foi aceita por cento e noventa e três países, busca de maneira coletiva e globalizada,  

reduzir os danos no planeta e garantir uma qualidade de vida para a geração atual e 

para as futuras gerações. 

 
A trajetória de concepção da Agenda 2030 sobrepõe-se com a mudança do 
paradigma antropocêntrico na relação homem-natureza; uma transição que 
visa um patamar de futuro civilizatório no qual nos nossos descendentes 
poderão usufruir de uma realidade social menos desigual e um mundo natural 
menos devastado (VERSUTI, 2020, p.85).  

  

Além desses objetivos, temos diversos organismos internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Direito Internacional 

Humanitário (DIH) que promovem medidas e ações em defesa dos direitos humanos 

e sociais de todos, independentemente do país ou da realidade local que as pessoas 

vivam.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 10 de 

dezembro de 1948, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, garante a liberdade e 

a igualdade entre todos os cidadãos, independentemente de raça, credo, orientação 

sexual, etc.; 

 

Artigo 1°. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2°. 1- Todo ser humano tem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  
2- Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1948) 

 

Mas, as questões políticas e econômicas não são fáceis de se discutir e chegar 

a um consenso, por isso, algumas ações como o pacto firmado entre os países para 

cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são importantes para favorecer 

o diálogo e estimular a valorização do ser humano e a preservação ambiental e não 

somente estimar o crescimento econômico.   
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 Historicamente, o homem foi criando mecanismos e aprimorando seus 

conhecimentos para desenvolver artifícios para facilitar o seu cotidiano e proporcionar 

satisfação de suas necessidades.   

Com o avanço das tecnologias, a ampliação dos grandes centros urbanos, a 

globalização e a falta de tempo, houve uma ampliação significativa da produção de 

bens e serviços, gerando uma sociedade mais consumista, que precisa ter cada vez 

mais riquezas para usufruir dessa produção. Essa é a lógica capitalista, onde quem 

possui maior riqueza e crescimento econômico pode “ditar” as regras das relações 

sociais e políticas.  

Mas, é preciso compreender que toda a sociedade participa da produção de 

riqueza, seja pelo trabalho intelectual ou pelo trabalho manual e todos, sem exceção, 

produzem bens e conhecimento. Consequentemente, todos os cidadãos devem ter 

acesso aos meios de produção e aos bens produzidos, ou seja, todos devem ter 

garantidos os mínimos sociais e a sua participação na vida comunitária.  

Devemos ter consciência de que “a realidade pode ser mudada de modo 

revolucionário só porque e só na medida em que nós mesmos produzimos a realidade, 

e na medida em que saibamos que a realidade é produzida por nós” (KOSIK, 1976, p. 

18). 

A realidade que está posta não é a única possível, no momento atual o 

desenvolvimento econômico move a sociedade, mas, o crescimento de uma nação 

não pode se pautar somente na acumulação de recursos financeiros, mas deve levar 

em consideração o ser humano e o meio ambiente, que são recursos finitos e 

limitados.  

Uma sociedade só será verdadeiramente justa e igualitária, quando todos os 

seus membros puderem desfrutar dos mesmos direitos e liberdades. Onde cada um 

possa ter condições de fazer suas escolhas de vida e participar ativamente das 

decisões coletivas, tendo respeitadas as suas particularidades e também o meio 

ambiente que os rodeia, gerando assim, um desenvolvimento pleno e significativo 

para todos. 

 

As capacidades estão diretamente relacionadas com o conjunto das 
condições sociais, políticas, econômicas e culturais nas quais vive. Nesse 
sentido, uma estrutura social organizada de forma justa precisa oferecer aos 
seus membros as alternativas necessárias para que desenvolvam as suas 
potencialidades e realizem as escolhas que melhor preenchem as suas 
expectativas. (ZAMBAM, 2014, p.54) 
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É preciso ter garantido o direito de participação e crescimento do ser humano, 

com aquilo que lhe dá prazer e traz satisfação das suas necessidades. Desde o 

momento do nascimento, o ser humano precisa fazer uso de suas liberdades e 

desfrutar de um ambiente saudável e equilibrado para que possa ser um membro ativo 

da sociedade, possa ter qualidade de vida e ser valorizado e respeitado por aquilo que 

ele é e não pela riqueza e os bens que possui.  

 

 

2.1- GARANTIA DOS DIREITOS PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE E 

RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

 

 Cada ser humano é único, dotado de qualidades e características próprias, que 

lhe permite conduzir sua vida, pautado em suas escolhas, habilidades, experiências e 

visão de homem e de mundo, que vai sendo desenvolvido ao longo de sua vida. Mas, 

como seres sociais também somos influenciados por nossa cultura, pelas pessoas e 

pelo meio social que estamos inseridos.   

O homem não é capaz de sobreviver sem se relacionar com outros humanos. 

Precisamos dos outros para desenvolver nossas relações pessoais, nossas 

habilidades, potencialidades, para construirmos e partilharmos nossas ideias, 

projetos, para dividirmos medos, inseguranças, enfim, vivenciarmos todas as 

experiências da nossa existência.  

A família é o primeiro espaço de interação e de experimentação das relações 

humanas que temos. “É única em seu papel determinante no desenvolvimento da 

sociedade, da afetividade e do bem-estar físico dos indivíduos, sobretudo durante o 

período da infância e da adolescência”. (PRADO, 1985, p.13 -14).  

Ela exerce um papel importante no desenvolvimento do ser humano, pois é na 

família, na intimidade do lar, que temos as primeiras relações sociais e aprendemos 

as regras de convívio social, além de experimentarmos o afeto e a interação com as 

pessoas mais próximas. “Um ponto de aconchego, de receptividade do homem em 

todas as suas fases existenciais. É a família início, meio e fim, pelos quais a 

humanidade se estabelece como sociedade”. (JOSÉ FILHO, 2002).  
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Desde o nascimento até a juventude passamos por um processo de 

aprendizagem e desenvolvimento biopsicossocial e muitos conceitos e hábitos 

adquiridos são transportados para a vida adulta. Por isso, é preciso garantir que o 

caminho percorrido para esse crescimento seja permeado de liberdade de escolha e 

valorizando as particularidades e potencialidades de cada indivíduo, garantindo a 

formação da identidade pessoal e coletiva.  

 

As opções de escolha dos diferentes funcionamentos imprimem na identidade 
das pessoas as condições necessárias para interagirem no mundo onde 
vivem. A opção de poder escolher é um elemento valioso para uma pessoa 
como membro de uma sociedade, ou seja, ter condições de participar 
efetivamente dos seus destinos e contribuir para o seu desenvolvimento. Por 
isso, “ter condições de escolher” é uma dimensão dessa abordagem que 
torna o agir humano mais abrangente, que enriquece a sua identidade, 
diferencia a sua atuação em face dos demais e privilegia a sua posição em 
relação à estrutura social. Uma sociedade que se preocupa com a justiça tem 
como objetivo prioritário oferecer aos seus membros os instrumentos e as 
condições para que possam realizar as escolhas que consideram 
importantes. (ZAMBAM, 2014, p.53) 

 

As pessoas têm, durante o seu processo de crescimento e formação, 

limitações, problemas, alegrias, tristezas, frustrações e conquistas. Crescer é um 

processo de busca pela identidade pessoal, mas também coletiva, pois nos 

relacionamos todo o tempo com pessoas ao nosso redor.  

O meio em que estamos inseridos, que é composto pela nossa família, 

vizinhança, escola, religião que praticamos, grupos sociais, atividades desportivas, 

culturais e de lazer, vão moldando a identidade pessoal e a forma de nos 

relacionarmos na sociedade. (PRADO, 1985). 

Como somos seres sociais e vivemos na relação com os outros, precisamos 

respeitar a diversidade existente. Temos características que são comuns às demais 

pessoas e outras completamente diferentes, por isso, não existe um padrão, um 

modelo de ser humano perfeito.  

 

Em nós, seres humanos, a cultura em que vivemos constitui o meio no qual 
somos realizados como seres humanos, e nos transformamos em nossas 
corporalidades no curso da história de nossa cultura, de acordo com a 
identidade humana que surge e que é conservada nessa cultura. Mas, ao 
mesmo tempo, como seres humanos que vivem em conversações, somos 
seres reflexivos que podem se tornar conscientes da forma que vivem e do 
tipo de seres humanos que se tornam. E ao nos tornarmos conscientes, 
podemos escolher o curso que nosso viver segue de acordo com nossas 
preferências estéticas, e vivemos de uma forma ou de outra conforme a 
identidade humana que conservamos. Desse modo, nossa identidade 
humana é tanto constituída quanto conservada numa dinâmica sistêmica 
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definida pela rede de conversações da cultura em que vivemos. 
(MATURANA, 2001, p. 181). 

 

Nessa construção de identidade pessoal e coletiva, temos que buscar o 

respeito a cada ser humano e permitir que todos tenham condições de viver com 

qualidade e tendo suas escolhas de vida valorizadas.  

Todas as pessoas devem participar ativamente da vida comunitária, em todos 

os seus aspectos, através da educação, trabalho, cultura, esportes, lazer, sendo 

inseridas em atividades que lhes são prazerosas e tenham significado. Todos 

precisam ser livres, viver as suas vidas da maneira que lhes convêm, barreiras, limites, 

preconceitos ou discriminações.  

É preciso incentivar as liberdades e igualdades de oportunidades, apoiados em 

políticas públicas que atenuem as desvantagens por meio da promoção das 

capacidades básicas individuais e não somente no atendimento dos mínimos sociais. 

O bem-estar e o bem comum não podem mais ser interpretados como a quantidade 

de bens, serviços e recursos financeiros que cada indivíduo adquire ao longo de sua 

vida, mas da qualidade de vida pautado nas escolhas pessoais e nas suas habilidades 

e aptidões.  

Chnaiderman (1996), fala da importância de discutirmos o respeito as 

diferenças, para que elas não sejam limitantes das liberdades individuais.  

É preciso ter alteridade, ou seja, buscar compreender o outro com suas 

potencialidades e limitações. Alteridade não é somente compreender o outro porque 

ele é um ser completo, absoluto, por isso, “o outro é o que não pode ser contido, que 

conduz para além de todo contexto e do ser” (CHNAIDERMAN, 1996, p.69).   

Nós criamos identidade a partir do momento que nos deparamos com as 

diferenças do outro. Ela cita o conceito de Freud do “estranhamente familiar” que 

questiona “qualquer concepção unificadora de identidade” (CHNAIDERMAN, 1996, 

p.69), ou seja, somos uma sociedade de diferenças e é impossível unificá-las, mas é 

preciso conviver com elas.  

 

A ideia de que alguém é responsável pelo próprio raciocínio e de que as ideias 
devem ser trocadas com outras pessoas em uma atmosfera de respeito 
mútuo através da razão é essencial para a resolução pacífica das diferenças, 
tanto no âmbito da nação quanto em um mundo cada vez mais polarizado por 
conflitos étnicos e religiosos (NUSSBAUM, 2009, p. 18). 
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Precisamos de um olhar libertador, onde pensar a felicidade, o futuro ou uma 

situação de melhoria social considere mais que uma análise superficial das 

necessidades da população, desqualificando nossa situação humana e nossas 

necessidades individuais, valorizando as características intrínsecas do ser humano e 

da natureza.  

Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a dimensão do cuidado 

e do afeto, da necessidade de se comprometer com o outro, não só nas questões 

materiais e de sobrevivência, mas nas questões afetivas e emocionais. Quando a 

pessoa compreende a necessidade de se comprometer com o outro, ela percebe suas 

atitudes e busca vivenciar as relações de maneira mais harmoniosa, preservando o 

outro e buscando fazê-lo feliz. (PRADO, 1985). 

Para Santos e Nunes (2003) é importante pensar coletivamente e compreender 

que existe uma pluralidade de pensamentos e vivências e não é possível adequar 

todas as pessoas numa mesma lógica de pensamento. A cultura deve definir tanto 

identidades e alteridades no mundo contemporâneo. “As pessoas e os grupos sociais 

têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes 

quando a igualdade os descaracteriza”. (SANTOS; NUNES, 2003, p. 56) 

É necessário criar medidas e ações que viabilizem a participação de toda a 

sociedade e principalmente dos setores sociais excluídos por fatores 

socioeconômicos e socioculturais. É preciso buscar mudanças na conjuntura 

econômica, política e social para termos uma maior igualdade entre as pessoas e 

vivenciarmos realmente uma democracia.  

Devemos viver as diferenças, respeitando o outro nas suas particularidades, 

como um ser humano dotado de qualidades, aspirações, habilidades, defeitos e 

limitações. É preciso ter um diálogo entre as culturas, buscando as articulações para 

que todos tenham seus direitos garantidos, respeitando suas liberdades. 

 

 

2.1.1 – A proteção social na efetivação dos direitos 

 

A Constituição Federal de 1988, estabelece a organização do país pautada nos 

direitos sociais para todos os cidadãos. O artigo 5º fala sobre a igualdade entre todos 

e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. 

(BRASIL, 1988). Legalmente todos são dotados dos mesmos direitos sociais, mas, na 
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prática, muitas vezes, vivenciamos uma conjuntura de desigualdade social e exclusão, 

que limita as potencialidades humanas e a participação social. 

Deveria haver uma harmonia social e igualdade nos direitos, mas existe muita 

disparidade entre os mais ricos e os mais empobrecidos e os direitos são, por muitas 

vezes, negados, principalmente para aqueles que estão na margem da vida 

econômica e social.  (GOMES et al, 2015). 

 

Em sociedades baseadas em economia de mercado, Carneiro e Veiga (2004) 
entendem que a pobreza representa a primeira aproximação da maior 
exposição a riscos, principalmente em contextos em que famílias pobres não 
contam com uma rede pública de proteção social (acesso a bens e serviços 
básicos que viabilizem melhores oportunidades para enfrentar as 
adversidades). A ausência de recursos materiais alimentará outras 
fragilidades: baixa escolarização, condições precárias de saúde e de nutrição, 
moradias precárias em locais ambientalmente degradados e condições 
sanitárias inadequadas (necessidades insatisfeitas). Famílias e pessoas em 
tais condições de vida disporão de um repertório mais reduzido para enfrentar 
as adversidades [...] vulnerabilidades e riscos remetem às noções de 
carências e de exclusão. Pessoas, famílias e comunidades são vulneráveis 
quando não dispõem de recursos materiais e imateriais para enfrentar com 
sucesso os riscos a que são ou estão submetidas, nem de capacidades para 
adotar cursos de ações/estratégias que lhes possibilitem alcançar patamares 
razoáveis de segurança pessoal/coletiva. (JANCZURA, 2012, p.304) 

 
 A falta de acesso às políticas públicas e aos direitos sociais faz com que as 

pessoas não tenham as mesmas condições de escolhas de vida, de poder de decisão 

e de igualdade nas suas relações sociais.  

 O poder de decisão e de articulação para resolutividade das demandas 

apresentadas pelos indivíduos e famílias fica comprometido, pois as ações não são 

pautadas apenas pelas escolhas e habilidades pessoais, mas por fatores externos, 

que prejudicam essas pessoas, fazendo com que fiquem fragilizadas nas relações 

comunitárias e no acesso aos direitos que são (ou deveriam ser) inerentes a todos os 

cidadãos. (LOPES, 2006). 

A exclusão social pode ser entendida como o isolamento das pessoas das 

questões ligadas à vida comunitária. É a negativa da participação dos cidadãos nos 

espaços que também são seus.  

A desigualdade social e a exclusão, associados à ausência de políticas públicas 

eficazes, especialmente nas áreas de educação, trabalho e assistência social, limitam 

o acesso das pessoas às condições dignas de vida e podem gerar violência e 

desproteção. 
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Devemos criar redes de proteção que envolvam o poder público e a sociedade 

civil, integrando as pessoas, os equipamentos e serviços para que possamos nos 

articular para proteger e cuidar de todos cidadãos, em especial daqueles que 

demandam de maior atenção, que são as crianças e adolescentes.   

Além do primeiro grupo social que temos contato, que é a família, temos as 

redes comunitárias que são apoio e proteção para as pessoas. Vizinhos, amigos, 

igrejas, clubes, associações, grupos que se relacionam por afinidades e interesses, 

enfim, são pessoas que se relacionam e se tornam uma rede para os momentos de 

interação e também nas necessidades do cotidiano.  

São redes espontâneas que são cíclicas, vão se desenhando conforme as 

relações sociais vão se desenvolvendo.  

 

Pesquisas têm demonstrado que a existência de capital social e também a 
presença de associações, organizações, escolas, empresas, igrejas, grupos 
culturais etc. fazem a diferença para o desenvolvimento humano e social e 
aumenta a confiança e a sensação de proteção social. Os principais achados 
dessas pesquisas mostram que o grau de coesão social, a profundidade das 
ligações e a natureza das relações com as instituições melhoram a qualidade 
de vida dos cidadãos. Além disso, as instituições sociais (...) continuam a 
cumprir um papel importante na articulação das relações sociais, refletindo 
diretamente os valores, comportamentos e normas sociais de cada 
sociedade. (GONÇALVES, GUARÁ, 2010, p.16). 

 

As redes de proteção espontâneas são importantes para o fortalecimento da 

comunidade local e para o sentimento de pertença e integração, mas não suprem as 

funções de proteção do Estado, que deve, através das diversas políticas públicas, 

ofertar programas, serviços e ações que garantam os mínimos sociais para todos os 

cidadãos.   

Para além dessas redes, as crianças e adolescentes contam no seu processo 

de desenvolvimento social, com equipamentos e serviços nas diversas políticas 

públicas que formam uma proteção social especializada, por parte do Estado, com 

apoio de sociedade, que tem o dever de zelar pelo bem-estar e qualidade de vida dos 

cidadãos.  

 
As redes de serviços sociocomunitários são uma extensão das redes sociais 
espontâneas. O que as diferencia é o grau de organização dessas últimas 
para atender demandas mais coletivas e menos difusas no espaço 
comunitário. O que lhes garante identidade é a relação comunitária cidadã, 
solidária no acolhimento das demandas emergentes que resultam da 
inexistência ou insuficiência das políticas sociais públicas. (GONÇALVES, 
GUARÁ, 2010, p.24)  
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A escola é o principal espaço dessa rede de serviços especializados ofertados 

para as crianças e adolescentes, pois é onde ocorre a interação desse público com 

seus pares e onde eles se formam para a vida futura, recebendo conhecimento e 

realizando troca de experiência e de saberes com os demais. É nesse espaço também 

que podemos observar as necessidades e demandas dos alunos e encaminhá-los 

para os demais serviços existentes, como as políticas de saúde, assistência social, 

esporte, cultura, etc.   

É preciso fomentar a articulação dessas redes, tanto as espontâneas quanto 

as especializadas, para que as políticas públicas ofertadas sejam de qualidade e que 

atendam as reais demandas da sociedade. Precisamos de escolas com qualidade de 

ensino, mas também que preparem as crianças e jovens para uma vida ativa na 

comunidade, sendo protagonistas de suas histórias de vida, atingindo toda a sua 

potencialidade e se relacionando plenamente com todos em seu entorno.    

 
 

2.2- A ESCOLA COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO E SOCIAL 

 

 A escola é um espaço privilegiado de acesso ao conhecimento e de troca de 

saberes. Local onde as pessoas se relacionam e buscam a sua identidade. Depois da 

família, a escola é um dos principais espaços de interação das crianças e 

adolescentes.  

 

A missão fundamental da educação consiste em ajudar cada indivíduo a 
desenvolver todo o seu potencial e a tornar-se um ser humano completo, e 
não um mero instrumento da economia; a aquisição de conhecimentos e 
competências deve ser acompanhada pela educação do caráter, a abertura 
cultural e o despertar da responsabilidade social. (BRASIL, 2000, p.16) 

 

Na interação existente no espaço educacional, a criança começa a entender 

seu papel na sociedade e desenvolve suas potencialidades e habilidades, através do 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse convívio também passa a se descobrir 

enquanto pessoa e a se colocar no lugar do outro, criando um sentimento de empatia 

e respeito às diferenças. 

Esses espaços precisam ser permeados de uma metodologia inclusiva, que 

valorize as particularidades de cada um e estimule a autonomia e o protagonismo dos 
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alunos. Não podem simplesmente ser espaços de reprodução do conhecimento, de 

conteúdos e informações, mas espaços de criação e integração dos mais variados 

saberes. 

Quando limitamos as crianças em sua busca pelo seu arcabouço cultural e 

informacional, corremos o risco de não permitir o seu pleno desenvolvimento, pois 

limitamos as potencialidades e enfraquecemos suas liberdades de escolha.  

 

A criança é naturalmente integrada. É justamente a família, a escola e as 
demais relações sociais, quando autoritárias ou paternalistas, que vão 
progressivamente afastando a criança de suas próprias percepções, 
enfraquecendo a base corporal de referência e fragmentando o eu, ao negar 
o corpo e as emoções. Esse processo provoca o afastamento da experiência, 
reduz a autoconfiança e aumenta a dependência em relação aos valores 
instituídos, uma vez que a criança e o jovem têm enfraquecida a sua relação 
com a realidade: está montado o cenário para o domínio do eu. (MOGILKA, 
2005, p. 366).  

 

A família, a escola e os demais espaços de interação social, devem 

proporcionar as crianças um ambiente que estimule a busca pelo saber e o pleno 

desenvolvimento das habilidades pessoais. Com parâmetros de funcionamento e 

regras de convivência para que todos possam interagir de maneira significativa, 

efetiva e harmoniosa. 

  Os ambientes escolares preparam as crianças para a vivência em outros 

ambientes futuros, como locais de trabalho, eventos públicos, espaços de socialização 

como igrejas, parques, shopping, entre outros. Por isso, o ambiente acadêmico deve 

dar subsídios para que as crianças tenham boas experimentações e possam 

aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, não somente do ensino das 

disciplinas, mas também aprendizado do cotidiano social. 

 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de unidade da espécie 
humana não apague a ideia de diversidade, e que a da sua diversidade não 
apague a da unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade 
humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo 
sapiens. A diversidade não está apenas nos traços psicológicos, culturais, 
sociais do ser humano. Existe também diversidade propriamente biológica no 
seio da unidade humana; não apenas existe unidade cerebral, mas mental, 
psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e 
sociedades têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É a unidade 
humana que traz em si os princípios de suas múltiplas diversidades. 
Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua 
diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, a 
multiplicidade do uno. (MORIN, 2011, p. 49-50) 
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Compete aos espaços educacionais levar os alunos a ter um aprendizado 

significativo que compreenda a singularidade do ser humano, mas também a sua 

relação com os outros.  

Entender-se como um ser uno e múltiplo que é capaz de fazer suas escolhas 

de vida pautado em suas habilidades e interesses, mas compreendendo que só 

podemos ser verdadeiramente humanos na relação com os nossos pares, nesse 

ambiente múltiplo e diversificado que é o mundo onde estamos inseridos. 

(MATURANA, 2001).  

A aprendizagem é um processo de troca, os alunos constroem seus 

conhecimentos através da interação com os outros, de forma a desenvolver suas 

habilidades e competências.  

Ter uma aprendizagem significativa gera um entusiasmo pela busca do 

conhecimento e também uma transformação no espaço social, pois os alunos tornam-

se multiplicadores dessa aprendizagem, que integrada a diferentes saberes e 

experiências de vida, modificam o modo de ver e viver das pessoas. Eles se tornam 

protagonistas inseridos na comunidade passam a intervir de forma positiva nos 

costumes locais, promovendo mudanças reais e significativas.  

 

 

2.2.1- A Educação infantil como facilitadora do processo de desenvolvimento  

 

Na Educação Infantil, geralmente as crianças não tem muita experiência 

anterior em ambientes sociais, geralmente frequentam alguns espaços, mas 

acompanhados da família. A escola é o primeiro ambiente em que ela estará sozinha 

e poderá fazer suas próprias escolhas e lidar com as regras e normativas desse 

ambiente, sem o apoio de seus familiares. 

 

A criança vive um momento fecundo, em que a interação com as pessoas e 
as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados àquilo que a cerca. 
Este processo que faz com que a criança passe a participar de uma 
experiência cultural que é própria do seu grupo social, é o que chamamos de 
educação. No entanto, esta participação na experiência cultural não ocorre 
isolada, fora de um ambiente de cuidados, de uma experiência de vida afetiva 
e de um contexto material que lhe dá suporte. (BUJES, 2007, p.16) 

 

Os recursos utilizados nas salas de aula e nos demais espaços devem estar 

adaptados para o público alvo, ou seja, crianças de zero a cinco anos de idade, por 
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isso, mesas, cadeiras, armários, banheiros, etc. devem ter o tamanho adequado para 

eles. Com as devidas adaptações para as crianças com deficiência e com 

necessidades especiais.  

Também como é um período de aprendizado através da ludicidade e da 

experimentação é muito importante com os espaços sejam coloridos, acolhedores, 

cheios de brinquedos, decorações e materiais que favoreçam o processo de 

aprendizagem dos pequenos, desenvolvendo a atenção, o prazer de aprender e de 

estar na escola. 

As brincadeiras e jogos são importantes para que as crianças possam 

experimentar, de maneira lúdica e divertida, a realidade cotidiana. As escolas têm 

buscado utilizar jogos cooperativos, onde todos participam e tem a oportunidade de 

se incluir em um grupo formado por seus pares. Trabalhando a autoestima, a partilha 

e a solidariedade. Os jogos cooperativos estimulam a participação, não importando 

com quem irá ganhar ou perder, mas valorizando a solidariedade e a colaboração.   

 

Devemos trabalhar para mudar o sistema de valores, de modo que as 
pessoas controlem seus próprios comportamentos e comecem a se 
considerar membros cooperativos da família humana (...) talvez, se alguns 
dos adultos mais destruidores de hoje, tivessem sido, quando crianças, 
expostos ao afeto, à aceitação e valores humanos, o que tento promover 
através dos jogos e esportes cooperativos, teriam crescido em uma outra 
direção. (ORLICK, 1989, p. 14). 

 

 Os jogos cooperativos são libertadores. Libertam os participantes da agressão, 

da violência, da eliminação e da competição, permitindo que todos possam interagir e 

participar. Precisamos focar nos aspectos pedagógicos, criativos e inclusivos dos 

jogos, valorizando o aprendizado, a participação, a inclusão social e a solidariedade 

entre todos. 

As ações devem ser planejadas e articuladas para promover o desenvolvimento 

pleno das crianças. A participação da família também é de extrema importância tanto 

no planejamento como na execução das ações, isso gera uma segurança para as 

crianças e facilita o processo de aprendizagem.  

O artigo 53 do ECA diz que:  

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus 
educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
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instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua 
residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que 
frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo 
Único: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas educacionais. (BRASIL, 
1991). 

  

O professor precisa ser dinâmico e estar atento às demandas apresentadas 

pelas crianças e propor atividades que as mesmas possam desenvolver e aprender 

através da brincadeira. A escola não pode ser um passatempo ou um espaço para a 

criança ficar enquanto seus responsáveis estão trabalhando, deve ser um espaço 

educacional e de socialização, desde os primeiros anos. 

 Todas as ações devem ser planejadas e avaliadas no decorrer do processo 

para que possamos ter a certeza de que estarmos atingindo nossos objetivos, que é 

ser um articulador no processo de aprendizagem. 

 As atividades lúdicas como jogos e brincadeiras fazem parte de cotidiano 

infantil. Histórias, faz-de-conta, danças, movimentos, contos, etc. compõe o universo 

das crianças e lhes auxiliam no seu processo de desenvolvimento biopsicossocial. 

Eles são extremamente importantes para elas, pois, além de proporcionar momentos 

prazerosos de interação e aprendizagem, fornecem subsídios para a vida adulta e as 

situações que vão enfrentar ao longo de sua trajetória.  

As atividades precisam ser elaboradas de forma a estimular as crianças a 

serem protagonistas de seu processo de aprendizagem e não somente receptores de 

informações. Elas têm que buscar o senso de participação e partilha, num ambiente 

acolhedor e pacifico, para que todos possam ter condições de se desenvolver 

enquanto cidadãos conscientes, críticos e solidários.  

 

Daí a importância social da educação: é preciso preservar o estado de 
natureza, conservar o potencial inato do ser humano para o bem e 
desenvolvê-lo para a construção de uma sociedade democrática. Isso exige 
uma intervenção cuidadosa logo na educação infantil, pois uma função inata 
e fundamental à vida democrática e à convivência ética, a sensibilidade, fica 
fortemente comprometida em processos de socialização repressivos. 
(MOGILKA, 2005, p. 371-372) 

 

Essas as atividades são fundamentais para o desenvolvimento das crianças e 

devem proporcionar a liberdade de brincar e se desenvolver a partir de suas iniciativas 

e imaginação.  
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Brincando e jogando, a criança estabelece vínculos sociais, ajustando-se ao 
grupo e aceita a participação de outras crianças com os mesmos direitos. 
Obedece às regras traçadas pelo grupo, como também propõe suas 
modificações. Aprende a ganhar, mas também a perder. Na experiência 
lúdica, a criança, assim como o adulto, cultiva a fantasia, vivencia a amizade 
e a solidariedade, traços fundamentais para se desenvolver uma cultura 
solidária. (BERNARDES, 2005, p. 46). 

 

A educação, em especial nessa primeira etapa, deve garantir às crianças o 

direito de se expressar, de ser cuidada e protegida, de ser respeitada em suas 

particularidades e de ter valorizada suas potencialidades, sendo uma auxiliadora no 

processo de desenvolvimento biopsicossocial. 

Com uma escola de qualidade e com políticas públicas eficazes, as crianças 

terão condições de se formarem plenamente, tornando-se agentes de suas histórias 

de vida e membros ativos da comunidade, contribuindo para uma sociedade mais 

justa e com melhores condições de vida para todos.    
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3- INTERDISCIPLINARIDADE E O TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL   

 

Como discutido anteriormente, nossa existência não se dá de maneira isolada. 

Nós vivemos e nos desenvolvimentos na relação com os outros. Isso se dá em todos 

os aspectos da vida, nos relacionamentos afetivos, sociais, no trabalho, na escola e 

em todos os espaços que circulamos. 

Nosso processo de desenvolvimento está integrado com nossos gostos e 

aptidões, com as nossas experiências de vida, nossas relações sociais e com a cultura 

que estamos inseridos. A nossa interação humana e as nossas produções, nossas 

contribuições na sociedade, vão formatando nosso modo de pensar e agir e vão nos 

auxiliando na construção da nossa identidade e na nossa visão de homem e de 

mundo. Em outras palavras, o ser humano existe na medida em que se relaciona com 

seus pares, satisfaz suas necessidades, participa ativamente da sociedade, através 

do seu trabalho, e desfruta dos bens produzidos coletivamente. (MARX, 2013).  

  

Diferentemente dos animais, o homem cria necessidades que têm por 
objetivo não apenas garantir a sua existência biológica, mas principalmente 
sua existência cultural. Satisfazendo suas necessidades, constitui-se como 
um ser ético, como um ser que cria princípios e preceitos para guiar sua ação, 
ao mesmo tempo em que tais princípios norteiam a constituição de suas 
necessidades e ações (...). Sendo assim, o conceito de necessidade, 
originalmente biológico, transforma-se para o homem em necessidade 
histórico-cultural (...). Para que uma atividade se configure como humana é 
essencial, então, que seja movida por uma intencionalidade, sendo esta, por 
sua vez, uma resposta à satisfação das necessidades que se impõem ao 
homem em sua relação com o meio em que vive, natural ou culturalizado. 
(MORETTI; ASBAHR; RIGON, 2011, p.479). 

 

Para nos desenvolvermos plenamente precisamos satisfazer todos as nossas 

necessidades, que não são somente as biológicas, como alimentação e cuidados com 

o corpo, mas que são geradas a partir da cultura que vivemos e das nossas escolhas 

de vida. As necessidades são diferentes para cada ser humano, pois somos serem 

únicos, mas ao mesmo tempo plurais e dinâmicos.   

A escola é um espaço propício para auxiliar o pleno desenvolvimento humano, 

pois é espaço de interação, socialização e aprendizagem. “É na relação com os 

objetos do mundo, mediada pela relação com outros seres humanos, que a criança 

tem a possibilidade de se apropriar das obras humanas e humanizar-se”. (MORETTI; 

ASBAHR; RIGON, 2011, p.481). 
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O conhecimento e as relações humanas são infinitos. São inúmeras 

possibilidades de construir a nossa trajetória de vida, com elementos que são internos 

e próprios de cada um, como: gostos, desejos, necessidades e aptidões; e elementos 

externos, que, muitas vezes, independem da nossa vontade, como: cultura, origem, 

raça, condição econômica, violência, entre outros.   

Por isso, desde o nascimento, devemos ser direcionados, através da nossa 

convivência com nossos pares, a fazer nossas escolhas de vida, a traçar nosso próprio 

caminho, tendo a oportunidade de satisfazer nossas necessidades biológicas e 

histórico-culturais e a buscar aquilo que nos dá prazer e satisfação, para que 

tenhamos uma vida com qualidade e significação. 

 

O desenvolvimento é um meio para uma finalidade maior que é o homem. 
Desenvolver o homem é construir condições que possibilitam a evolução das 
suas potencialidades bio-psíquico-sociais. Para tanto, não podemos delegar 
a construção deste conceito apenas a um campo de saber ou a uma visão 
política, nem tampouco a uma dimensão da vida humana. A construção deste 
conceito requer uma compreensão mais ampla da vida econômica, política, 
social e cultural da sociedade, o que exige outro olhar, outro sentido, outros 
valores. (SANTOS et al, 2012, p.55) 

 

Sen (2000) fala da importância do bem-estar, ou seja, a pessoa se sentir “bem” 

e realizada de maneira global, não só com o corpo nutrido, mas com plenas condições 

de desenvolvimento físico, psicológico e social, em outras palavras, ter as condições 

necessárias para viver de acordo com vontades, interesses e aspirações, assim, a 

pessoa pode alcançar todas as suas potencialidades humanas.  

O Estado deve promover seus cidadãos, garantindo o acesso aos direitos 

sociais e às condições mínimas de sobrevivência, permitindo que as pessoas possam 

se desenvolver e conduzir suas vidas com liberdade e qualidade. A maneira dos 

governos e da sociedade, de um modo geral, promoverem as pessoas é através da 

garantia de acesso e participação da vida comunitária e do acesso aos direitos sociais, 

aos bens e serviços produzidos coletivamente. 

Para Secchi (2016) existem problemas públicos e políticas públicas nas mais 

diversas áreas que envolvem os interesses dos cidadãos, como: saúde, educação, 

meio ambiente, segurança pública, assistência social, habitação, emprego, etc. O 

problema público pode ser entendido como as necessidades de um grupo ou de uma 

parcela da população, já a política pública é a resposta governamental para solucionar 

ou pelo menos amenizar essas demandas apresentadas.  
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Para exemplificar temos uma demanda de vaga em creches em uma 

determinada região periférica de um município de grande porte. A administração local 

pode estudar a possibilidade de construção de uma nova unidade de creche para 

atender a demanda apresentada ao invés de construir em uma área central da cidade 

que possui uma demanda menor e dificultaria o acesso das pessoas dessa região 

mais afastada.  

A participação popular é importante para garantir que as demandas 

apresentadas sejam solucionadas de fato e que as ações governamentais atendam 

às necessidades de todos os cidadãos, garantindo ao menos as condições básicas 

para uma sobrevivência digna.    

Através de políticas públicas eficazes e de um trabalho de mobilização para a 

participação social, que garanta realmente a participação das pessoas nos processos 

de decisão da administração pública, é que os governos, em todos os âmbitos, podem 

proporcionar, desde o nascimento, as condições necessárias para o pleno 

desenvolvimento de seus cidadãos, garantindo a satisfação das necessidades 

humanas e o bem-estar de todos.  

 

 

3.1- EVOLUÇÃO NOS PROCESSOS DE TRABALHO: DA FRAGMENTAÇÃO AO 

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

 

O trabalho está presente desde os primórdios da humanidade, ele é o processo 

pelo qual o homem transforma a natureza e dá significação a sua existência. Ele não 

pode ser compreendido somente pela lógica capitalista de que é preciso uma grande 

produção para se ter a mais valia, que é o excedente da produção ou para se obter 

um salário, para sobreviver e adquirir bens e serviços, mas o trabalho é toda produção 

humana que traz o sustento e a realização pessoal, seja ele remunerado ou não. 

(MARX, 2013). 

 

O ser humano se expressa em sua totalidade através da atividade, pois, o 
que é a vida senão movimento [...] o trabalho é a atividade vital e desenvolve 
a energia física e mental livre quando realizado de forma consciente [...] que 
permite ao homem gerar e regenerar as qualidades propriamente humanas 
(CANOAS, 2007, p.17).  
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O homem precisa do trabalho para se realizar, se sentir útil, expressar a sua 

criatividade e é durante o ato de trabalhar que as pessoas interagem e desenvolvem 

seus laços de amizade e companheirismo. (MARX, 2004).  

 

Em qualquer forma de organização social haverá no seu interior o trabalho 
como uma forma específica, organizada e historicamente determinada. Sob 
esse entendimento, apreende-se que o trabalho é a relação do homem com 
a natureza, permitindo surgir um novo tipo de homem. Toda a sociedade terá 
uma forma específica de trabalho como sua base, pois o trabalho é produtor 
de uso necessário para a existência na humanidade. A existência da natureza 
é imprescindível para a existência da humanidade, pois sem ela não seria 
possível qualquer forma de sociedade. Portanto, para satisfazer suas 
necessidades, o homem se confronta com a natureza transformando-a e 
transformando a si próprio também, através da aquisição de novas 
habilidades. (GOIS, 2015, p.2) 

 

No início, o trabalho era voltado para a sobrevivência e atendimento das 

necessidades básicas das pessoas. A produção agrícola era para a subsistência da 

comunidade e não tinha como objetivo principal a comercialização do excedente. 

Mesmo nas pequenas cidades que havia no período do feudalismo, a produção era 

feita artesanalmente. Aquele que fabricava sapato, por exemplo, criava o gado, abatia, 

retirava e curtia o couro, fabricava as formas e moldes, cortava e costurava, tudo era 

feito por uma só pessoa ou no máximo sua família. O trabalhador conhecia 

absolutamente todas as fases da produção, mas era um processo lento e despendia 

muito tempo e conhecimento (HEERS, 1965).  

Com o avanço das cidades e o aumento pela demanda de produtos para 

atender as novas necessidades, o trabalho passou a ser manufaturado. Iniciou-se um 

processo de produção mais coletiva, onde algumas pessoas se reuniam em oficinas 

e cada um ia desenvolvendo uma parte da produção, mesmo assim o trabalho era 

manual e lento. 

Com a evolução das máquinas, a produção foi acentuada e cada trabalhador 

ficava encarregado por uma pequena parte do processo, fazendo movimentos 

frequentes e repetitivos. Já não havia mais o conhecimento de todo processo, cada 

um se especializava em uma determinada área e repetia continuamente o mesmo 

movimento. Esse período é marcado pela consolidação da lógica capitalista, que 

defende a produção em massa e o acúmulo de capital.  (LAKATOS, 1979).  

Depois desse período, por volta do século XX, tivemos uma ampliação 

significativa dos meios de produção, das tecnologias e das relações sociais e 

econômicas a nível planetário. “O trabalho torna-se amplamente social, enquanto a 
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apropriação de seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade” (IAMAMOTO, 2000a, p.27).  

Para que o trabalho ocorresse de forma mais aprofundada e eficaz os 

profissionais precisaram ir se especializando em diversas áreas, para que suas 

funções atingissem os objetivos propostos e a atuação foi mais direcionada. Na 

medicina, por exemplo, cada profissional se especializa em uma determinada área do 

corpo ou seguimento. O cardiologista trata do coração, o neurologista da cabeça, o 

pediatra das crianças, o oftalmologista dos olhos, o geriatra dos idosos e assim por 

diante.  

A área da educação, assim como outros espaços de trabalho, também foi 

buscando desenvolver as especialidades de cada disciplina, para tornar os 

profissionais mais aptos para um determinado ramo de atividades.  

Desde o ensino básico até o nível superior foram formatadas as disciplinas e 

matérias que seriam aplicadas para os alunos, com vias de estabelecer, pelo currículo, 

o que ia ser transmitido para cada grupo.  

 

O currículo passa a ser compreendido como um conjunto daquilo que se 
ensina e daquilo que se aprende, tendo como referência alguma ordem de 
progressão, podendo referir-se para além do que está escrito/prescrito 
oficialmente. (...) amplia o sentido de organização disciplinar, no sentido de 
regras de conduta, para o sentido de organização disciplinar, compreendendo 
objetos, partes e matérias do ensino. (SOUZA JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 
395) 

 

Como o campo do saber é infinito, não é possível aprender tudo, sobre todos 

os assuntos, por isso, é preciso estabelecer o que deve ser priorizado nos estudos. 

Daí a divisão em diversas áreas do conhecimento.  

Todavia, a grande fragmentação também leva as pessoas a se especializarem 

demais em uma determinada área e perder a noção do todo e isso pode gerar 

dificuldades e limitações no ambiente de trabalho.  

Farias et al (2018) diz que o conhecimento segmentado e descontextualizado 

pode trazer prejuízos, pois, precisamos ter uma visão total do campo de trabalho e a 

integração dos saberes e o modo de trabalho integrado, promovem uma atuação mais 

eficaz e significativa.   

Se antes o ensino, em especial o de nível superior buscava uma especialização 

dos alunos, com o passar do tempo tem crescido a flexibilização e a desconstrução 
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de um saber fragmentado. Construir saberes coletivamente e integrados, pois essa é 

a realidade do mercado de trabalho e das vivências cotidianas.  

 

Vale salientar que a superação da fragmentação no processo de produção 
da riqueza material e a superação da fragmentação no processo de produção 
do conhecimento são dois momentos articulados. Cada um tem uma 
especificidade própria, mas condicionam-se mutuamente nesta trajetória de 
construção de outra forma de sociabilidade. É preciso, contudo, acrescentar 
que, entre os dois, a fragmentação material é o momento fundamental. Sua 
eliminação é conditio sine qua non para pôr um fim efetivo à cisão no interior 
do saber. (TONET,2013, p. 739). 

 

A interdisciplinaridade se faz importante no contexto atual, trazendo o ensino 

superior como um espaço de diálogo e articulação entre os saberes e os interesses 

dos alunos, para que os futuros profissionais tenham condições de um fazer 

profissional mais atuante e complexo e não somente reprodutor de práticas, ações e 

discursos.    

 

A interdisciplinaridade compreende a intensidade das trocas entre os 
especialistas, a integração e a articulação de diferentes saberes e práticas 
que geram uma intervenção, uma ação comum, que horizontaliza saberes e 
relações de poder. (FARIAS et al, 2018, p. 142) 

 

Precisamos articular os diferentes campos de atuação para que o trabalho não 

fique fragmentado, como a divisão que se tem, muitas vezes, no processo de 

aprendizagem. É preciso que se tenha uma integração entre as diferentes profissões 

e saberes, pois, o fazer profissional é cíclico e interligado.  

A formação do profissional deve ter por objetivo formá-lo para ser capaz de ser 

um mediador do saber, ser é crítico, criativo e propositivo, não somente um reprodutor 

de tarefas e atividades, mas que realmente faça a diferença em seu espaço de 

trabalho.   

 

Penso a interdisciplinaridade, inicialmente, como postura profissional que 
permite se pôr a transitar o “espaço da diferença” com sentido de busca, de 
desenvolvimento da pluralidade de ângulos que um determinado objeto 
investigado é capaz de proporcionar, que uma determinada realidade é capaz 
de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem trazer. 
(RODRIGUES, 1998, p. 156) 

 

 Na educação infantil, que é o objeto dessa pesquisa, a interdisciplinaridade faz-

se bastante necessária, pois é um espaço plural, que visa o desenvolvimento global 

das crianças atendidas e suas famílias, por isso, os profissionais que atuam nesse 
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campo, devem ser capazes de ter um fazer articulado, desde o planejamento das 

ações até a resolução das demandas cotidianas, garantindo um atendimento de 

qualidade para as crianças e suas famílias.    

 

 

3.2 – A INTERDISCIPLINARIDADE COMO FACILITADORA DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO   

 

A interdisciplinaridade pode ser entendida como uma forma de pensar coletiva, 

que ultrapassa os limites das disciplinas e das profissões e conduz as pessoas para 

um diálogo e uma integração dos saberes e experiências. Ela não é somente uma 

junção de pensamentos, práticas ou profissões, mas é um espaço rico e plural onde 

as diferenças encontram uma intersecção e podem dialogar para solucionar 

demandas apresentadas no cotidiano, fazendo do ambiente de trabalho um espaço 

mais dinâmico e eficiente.  

 

A interdisciplinaridade pode ser, em síntese, uma ecologia de saberes. Uma 
reunião de conhecimentos capaz de elaborar planos a partir da ampla gama 
de conhecimentos disponíveis, tendo em vista solucionar problemas 
encontrados na realidade de diferentes sociedades e seus membros. 
Diferentes disciplinas científicas, diferentes regimes de saberes, inclusive 
aqueles não científicos – locais, tradicionais, populares – mobilizados, sem o 
estabelecimento de hierarquias prévias, para o bem-estar humano. Assim, a 
combinação de saberes nas abordagens do concreto se torna um fator de 
primeira importância para o sucesso de iniciativas no âmbito de uma Ciência 
Pós-Moderna em construção. (FARIA et al, 2018, p. 134).  

 

No âmbito das políticas públicas o trabalho interdisciplinar visa favorecer o 

desenvolvimento humano e social. Ela “tem grande potencial para dar sustentação a 

ações integrais e mais resolutivas, sobretudo quando centradas nas necessidades do 

usuário”. (FARIA et al, 2018, p. 143). 

Para que esse trabalho aconteça é necessário que a equipe desenvolva 

habilidades e competências para trabalharem coletivamente, num espaço acolhedor, 

transparente e horizontalizado, permitindo que todos tenham espaço de fala e que 

sejam respeitadas e valorizadas as particularidades de cada profissão. Os 

profissionais precisam ter uma visão sistêmica, compreendendo todo o espaço de 

trabalho e as relações existentes, terem uma postura colaborativa e reflexiva, 
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promovendo uma atuação dinâmica e eficaz, que atinja os objetivos propostos e 

promova a melhoria na qualidade de atendimento dos usuários.   

 

As competências compreendem os atributos específicos que as pessoas 
precisam para atuarem em vários contextos e situações complexas, incluindo 
elementos cognitivos, afetivos, volitivos e motivacionais; portanto, pode-se 
dizer que constituem uma interação de conhecimentos, capacidades e 
habilidades, motivações e disposições afetivas. Entretanto, cabe ressaltar 
também que não é possível ensinar competências, elas têm de ser 
desenvolvidas pelas próprias pessoas. Elas são adquiridas durante a ação, 
com base na experiência e na reflexão. (BELLUZO, 2018, p.20-21). 

 

É preciso ter planejamento; interação e comunicação entre os membros; 

definição dos objetivos em comum; comunicação assertiva e não violenta; e 

responsabilidade compartilhada.  

Na educação infantil o trabalho interdisciplinar deve pautar sua atuação na 

promoção e valorização das liberdades e potencialidades de cada um e possibilitando 

que as crianças possam ter plenas condições de fazer suas escolhas de vida e 

possam ser protagonistas de suas histórias no futuro.   

Para discutir e avaliar se essa articulação entre os profissionais é importante 

para a melhoria no trabalho, é preciso compreender as particularidades de cada 

profissão.  

A seguir vamos detalhar as especificidades do Serviço Social, Psicologia e 

Pedagogia, que são as profissões que compõe essa proposta de trabalho e no capítulo 

posterior avaliar, através da análise das entrevistas realizadas, se o trabalho 

interdisciplinar nas instituições de educação infantil é realmente eficaz e amplia a 

qualidade do atendimento.   

 

 

3.2.1- Serviço Social 

 

O Serviço Social é uma profissão que atua em diferentes campos. Está na 

assistência social, na saúde, na educação, em instituições sem fins lucrativos, em 

empresas públicas e privadas, entre outros. Os profissionais são capacitados para 

buscar a concretização dos direitos, da cidadania plena e da justiça social. Tem uma 

visão global do ser humano, enquanto um ser único, cheio de particularidades e 



63 
 

anseios e também enquanto membro de uma comunidade. Por isso, busca a 

participação efetiva das pessoas na vida comunitária.  

 

O Serviço Social, é uma profissão legitimada socialmente e tem como objetivo 
empreender uma prática – social, educativa, política com enfrentamento da 
“questão social”, principalmente na questão capitalista pobreza/riqueza e às 
decorrências do progressivo empobrecimento da população. A atuação do 
Serviço Social não se limita à esfera (homem mundo), mas é na esteira das 
relações também micro-sociais que concretiza ou cumpre sua “vocação” 
profissional. É uma profissão vigorosa, combatente que, no plano “macro”, 
constantemente se confronta com o binômio “desigualdades e realidade 
social” e que se confronta também, no cotidiano, com as necessidades e 
carências fundamentais do homem, a questão social é a aporia das 
sociedades modernas, e o modo técnico como é visto a disjunção entre lógica 
capitalista e dinâmica socialista, e efetivação dos direitos e seus imperativos 
de eficácia na realidade social (TELES,1996, p. 85). 

 

O assistente social atua na chamada questão social, que tem duplo significado 

nas palavras de Arcoverde:   

 

(...) um amplo que abrange o conjunto das contradições e conflitos que, ainda 
que tenham se originado na constituição e natureza da sociedade, incidem 
sobre ela, questionando-a e, por vezes, freando o seu processo de mudança. 
No sentido estrito, corresponde às manifestações concretas e peculiares 
daquelas mesmas contradições e conflitos envolvendo pessoas, grupos, 
populações, organizações, etc. em nível local, requerendo reconhecimento e 
enfrentamento pelos sujeitos sociais (1999, p. 75). 

 

 A questão social pode ser entendida como os conflitos existentes na sociedade. 

Cada pessoa tem suas liberdades, interesses, particularidades e ideais. Que são 

direitos inerentes a todos os seres humanos. Todos podem se manifestar, ser e agir 

da maneira que lhe seja mais conveniente.  

Porém, existem fatores externos, como oportunidades, privilégios e acesso 

diferente aos direitos, bens e serviços, que geram diferenças e desigualdades entre 

as pessoas.  

Os profissionais que atuam nessa área devem compreender os 

desdobramentos dos conflitos sociais e buscar soluções para minimizar seus efeitos 

negativos, principalmente para as pessoas mais situação de vulnerabilidade e risco 

social. 

 Assim como o surgimento das creches, o Serviço Social surgiu no início do 

século XX, como uma profissão voltada para a caridade e filantropia. As primeiras 

escolas eram ligadas à Igreja Católica e tinham o objetivo de formar profissionais para 

orientar as famílias, promover campanhas ligadas à higienização e cuidados com a 
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casa e as crianças, fazer doação de alimentos, roupas, materiais de construção, entre 

outros. A profissão não se distanciava muito do que já era feito pelas entidades 

religiosas e pessoas benevolentes.  

 Com o passar do tempo a profissão foi se modificando, desvinculando-se da 

caridade e buscando a efetivação dos direitos sociais. Essa mudança deu-se, 

principalmente, pelas lutas sociais e pela teoria Estado de Bem-Estar Social, de 

Marshall. A profissão começa a se desligar da Igreja e a atuação passa a se pautar 

nas ações e intervenções nas comunidades, assim, o trabalho em grupo se fortalece 

em diferentes áreas de atuação (IAMAMOTO, 1998). 

O código de ética da profissão tem seus princípios pautados no reconhecimento 

da liberdade das pessoas; na defesa dos direitos humanos; na busca pela autonomia 

e consolidação da cidadania; no posicionamento a favor da justiça e igualdade de 

direitos; no rompimento com todas as formas de preconceito e discriminação; na 

busca por uma nova ordem social, onde impere o respeito e a igualdade; além do 

compromisso com uma atuação de qualidade nos serviços prestados. (BRASIL, 

2012).  

 

(...) a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os valores são 
determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada 
no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser social 
se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade 
teleológica, projetiva, consciente; é por esta socialização que ele se põe como 
ser capaz de liberdade (...). É ao projeto social aí implicado que se conecta o 
projeto profissional do Serviço Social - e cabe pensar a ética como 
pressuposto teórico-político que remete ao enfrentamento das contradições 
postas à profissão, a partir de uma visão crítica, e fundamentada 
teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional. (BRASIL, 
2012, p. 21-22). 

 

Esse documento direciona a atuação dos profissionais no sentido de buscar a 

liberdade, igualdade e a justiça social, pautados num fazer profissional consciente e 

responsável.  

As disciplinas, que compõe o currículo do curso de graduação em Serviço 

Social, preparam os profissionais para compreender as complexidades da vida 

humana e as relações contraditórias existentes na sociedade.  

O assistente social tem, através da sua formação, condições de compreender 

as questões sociais que envolvem os indivíduos, as famílias e a comunidade, atuando 

no sentido de promover ações que levem as pessoas a uma reflexão da realidade 
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vivenciada e busca por melhores condições de vida e superação de suas 

vulnerabilidades e limitações. 

 A Constituição Federal de 1988, institui a assistência social como política 

pública e por muitos anos as creches foram vinculadas a ela. Abrindo assim um campo 

de trabalho para as assistentes sociais. Geralmente ocupando o cargo de 

coordenação da entidade, conforme veremos no capítulo das entrevistas.  

 A atuação pode ser pautada em conhecer, analisar e compreender as 

particularidades das famílias, realizar a integração entre os diferentes profissionais, 

elaborar ações junto as famílias para superação das situações de risco e 

vulnerabilidade social, promover integração com as demais políticas públicas, entre 

outros. 

Além disso, pode mediar as relações no ambiente de trabalho, através da 

promoção de ações que favoreçam a participação das famílias na creche, da 

orientação sobre os direitos sociais e do acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelos demais profissionais da instituição. 

A profissão, apesar de trabalhar no coletivo, causa impacto na vida privada das 

famílias e busca uma melhoria efetiva na qualidade de vida e no acesso aos bens, 

serviços e direitos sociais. 

 

A minha maior esperança, o meu grande compromisso político, é fazer com 
que cada assistente social deste país compreenda que ele tem uma prática 
que se consolida no cenário da vida privada das pessoas. E uma prática que 
se faz no cenário público, mas que chega à vida privada, abrindo-se, portanto, 
grandes possibilidades para uma prática educativa (MARTINELLI, 1978, p. 
34). 

 

O serviço social, dentro das instituições de educação infantil, mostra-se 

importante, para que o trabalho desenvolvido ultrapasse o atendimento 

exclusivamente pedagógico e promova mudanças efetivas na vida das famílias, 

trazendo uma melhoria na qualidade de vida e o fortalecimento dos vínculos familiares 

e sociais dos usuários dessa política pública.   

A creche é destinada para a criança pequena, mas a atenção à família pode e 

deve ser pauta do trabalho. É preciso ter um olhar múltiplo para as demandas 

apresentadas pelas famílias, que muitas vezes, tem seus direitos básicos negados e 

encontram na escola um apoio para orientação, acolhida e direcionamento de suas 

necessidades, permitindo que elas possam, através do acesso à informação e do 
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acolhimento dos profissionais da instituição, superar suas vulnerabilidades e 

acessarem seus direitos sociais, tendo uma ampliação na qualidade de vida de seus 

membros, em especial, as crianças, que são o público alvo da instituição.   

 

 

3.2.2- Psicologia 

 

A psicologia é uma profissão voltada para a compreensão da mente humana, 

estudando os comportamentos de maneira individualizada ou coletiva. Os 

profissionais lidam com as questões emocionais e de comportamento, com problemas 

de aprendizagem, na superação de vulnerabilidades e limitações, na capacitação de 

pessoas, na seleção de funcionários para empresas, na prevenção e tratamento de 

distúrbios mentais, etc. Os campos de atuação são os mais variados: clínico, social, 

hospitalar, trabalhista, educacional, entre outros. (GUZZO, 2010) 

O código de ética dos psicólogos tem como princípios fundamentais: a busca 

pela liberdade, igualdade, respeito e valorização do ser humano; a promoção da 

saúde, bem-estar e qualidade de vida; a eliminação dos preconceitos, violência, 

discriminação, etc.; a promoção do acesso à informação; a atuação zelosa, ética e 

compromissada com esse código. (BRASIL, 2005). 

 

Códigos de Ética expressam sempre uma concepção de homem e de 
sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos. 
Traduzem-se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao 
sujeito humano e seus direitos fundamentais. Por constituir a expressão de 
valores universais, tais como os constantes na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; socioculturais, que refletem a realidade do país; e de 
valores que estruturam uma profissão, um código de ética não pode ser visto 
como um conjunto fixo de normas e imutável no tempo. As sociedades 
mudam, as profissões transformam-se e isso exige, também, uma reflexão 
contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta. A formulação deste 
Código de Ética (...) responde ao contexto organizativo dos psicólogos, ao 
momento do país e ao estágio de desenvolvimento da Psicologia enquanto 
campo científico e profissional. (BRASIL, 2005, p.5) 

 

O profissional atua na observação dos comportamentos, dos sentimentos e 

das interações sociais, buscando através de métodos científicos, contribuir para a 

formação e aperfeiçoamento do ser humano, auxiliando as pessoas na busca pelo 

equilíbrio, pela resolução das situações conflituosas, na prevenção de doenças 

mentais e na melhoria da qualidade de vida.  
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A profissão foi evoluindo e se estabelecendo ao longo dos anos, ganhando 

espaço nas diversas políticas públicas. Além do atendimento clínico e particularizado, 

os profissionais têm atuado em diferentes equipes e contribuindo significativamente 

com os espaços de trabalho. (GUZZO, 2010) 

No ambiente acadêmico, ele é solicitado muitas vezes para analisar as 

possíveis dificuldades de aprendizagem, prestando orientação para as famílias e para 

os educadores, além de auxiliar na formulação de propostas para solução de 

problemáticas encontradas no cotidiano escolar e social. Mas, sua função vai muito 

além do atendimento imediato e particularizado dos alunos que apresentam 

dificuldades com o processo de ensino e aprendizagem.  

 

A Psicologia tem importantes contribuições na superação de análises 
individualizantes e medicalizantes, pautando reflexões acerca da 
complexidade das relações sociais que incidem nos processos de 
aprendizagem. Ao lidar com os sujeitos e suas subjetividades, a (o) psicóloga 
(o), em trabalho conjunto com professores e a comunidade escolar, pode 
possibilitar o reconhecimento das dificuldades de aprendizado, evasão 
escolar, violência nas escolas, dentre outros, que são permeados por 
vivências de extrema pobreza, racismo, discriminação de gênero e de 
orientação sexual. (BRASIL, 2019, p.9) 

 

A atuação do psicólogo na educação não pode ser limitada nos problemas de 

comportamento e aprendizagem, mas deve ser pautado na colaboração da 

construção do projeto político-pedagógico que atenda as demandas dos alunos e da 

comunidade escolar. Ele deve estar inserido no contexto da escola, conhecendo a 

realidade e contribuindo para uma gestão educacional participativa, permitindo que 

todos os membros da comunidade escolar se sintam acolhidos e pertencentes aquele 

lugar.     

As instituições educacionais precisam ofertar, além dos conteúdos 

pedagógicos, ensinamentos para a vida cotidiana, trabalhando os conceitos de 

cidadania, respeito, tolerância e amizade, mostrando a importância de valorizar o 

outro enquanto ser humano, dotado de capacidades e sentimentos. E o profissional 

da psicologia pode contribuir significativamente com esse trabalho, auxiliando os 

professores e a equipe gestora na elaboração e/ou seleção dos conteúdos.  

Freire diz que precisamos mostrar a “boniteza de ser gente” (1997, p.67), ou 

seja, a beleza de sermos reconhecidos como seres humanos, como iguais, como 

pessoas capazes de ser, de produzir, de conviver e de se destacar na sociedade, 

independente do quanto sejamos diferentes uns dos outros. Cada pessoa é única, 
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possui seus valores, conceitos, religião, crenças, gostos, aptidões e habilidades e 

essas diferenças tornam a nossa sociedade bela e múltipla. 

A convivência nos ambientes escolares pode gerar conflitos e violência, 

provocando feridas e traumas nas vítimas, que precisam ser acompanhadas para 

conseguirem superar essa dor e reestabelecer a saúde mental. Além de se trabalhar 

todo o grupo para que essas situações sejam evitadas. É preciso combater a agressão 

e a violência, através do diálogo e do estímulo da convivência e da tolerância com as 

diferenças, que também são ações que podem ser promovidas pelo psicólogo ou pela 

equipe interdisciplinar. 

Outra função importante do psicólogo na educação é o auxílio no processo de 

capacitação continuado dos professores e demais profissionais da unidade.  

 

Enfatiza-se, portanto, a necessidade de uma formação psicológica, a fim de 
desenvolver recursos de personalidade que promovam uma maior 
sensibilidade, criatividade e segurança, que possibilitem uma atuação em que 
o professor assuma as próprias contradições e as da escola e busque a 
construção do novo. Além disso, é preciso garantir com esses profissionais 
um espaço para reflexão de sua prática educativa. O psicólogo escolar ao 
contribuir para a formação pessoal do professor, numa perspectiva teórica e 
metodológica, possibilita a compreensão das relações de extrema 
complexidade e contradição que envolvem o cotidiano da escola. (VOKOY; 
PEDROZA, 2005, 97-98) 

 

A psicologia na educação infantil tem extrema relevância, pois é preciso 

trabalhar a equipe, os professores e a família para que tenham condições de 

compreender o processo de desenvolvimento infantil e auxiliar as crianças na sua 

evolução biopsicossocial. Além disso, pode identificar e já iniciar o acompanhamento 

dos problemas de aprendizagem, que quanto antes forem diagnosticados e tratados, 

podem gerar melhorias significativas no processo de ensino e aprendizagem.    

 

 

3.2.3- Pedagogia 

 

 A pedagogia é uma profissão voltada para auxiliar o ser humano no processo 

de ensino e aprendizagem, trabalhando com diferentes metodologias para se construir 

uma trajetória no mundo do saber.  

Segundo Brandão, “ninguém escapa da educação” (2007, p.3), ou seja, sempre 

estamos em constante processo de aprendizagem. Em todas as fases da vida 
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estamos envolvidos com a educação, seja “em casa, na rua, na igreja ou na escola, 

de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 

aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. (BRANDÃO, 2007, p.3).   

 

Pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático 
da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa correta que se 
realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da 
atividade humana. (LIBÂNEO, 2008, p.21). 

 

O pedagogo tem o papel fundamental nas instituições de ensino, em especial 

nas de educação infantil. Ele atua como professor/educador em sala de aula, mas 

também como gestor, coordenador pedagógico e/ou administrativo, pesquisador, 

orientador, supervisor, entre outros.  

A escola é um espaço privilegiado de construção do saber e o pedagogo é o 

profissional que media esse processo, por isso, sua presença é fundamental nesse 

espaço, porém, “a formação de educadores extrapola, pois, o âmbito escolar formal, 

abrangendo também esferas mais amplas da educação não-formal e formal” 

(LIBÂNEO, 2008, p. 105-106), podendo expandir sua atuação para diversos locais e 

políticas públicas 

Historicamente o professor era uma pessoa vocacionada, que se dedicava a 

uma nobre missão, que era transmitir saber para as crianças e adolescentes. Por 

muito tempo esses profissionais foram desvalorizados e subjugados, pois, não eram 

reconhecidos, não havia formação, qualquer pessoa com boa vontade, poderia se 

dedicar à prática de ensinar, principalmente na educação infantil, onde as próprias 

instituições eram, em sua grande maioria, dedicadas somente aos cuidados básicos 

e higiene pessoal das crianças. (GUIMARÃES, 2012). 

Hoje, existe uma formação específica para se tornar pedagogo, além de uma 

legislação que regulamenta a atuação desse profissional, porém, a profissão ainda 

precisa de valorização, principalmente, na questão da remuneração. Assim como em 

muitas profissões, os salários não são condizentes com a relevância da atuação e do 

impacto que sua função exerce na sociedade.  

O profissional da Pedagogia é o cientista da Educação, pois ele atua na 

perspectiva da busca pelo saber. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, em seu parágrafo segundo, explicam a função da docência e a atuação 

do pedagogo. 
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(...) compreende-se à docência como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 
e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, 
de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 
diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2006, p.1).  

 

Os profissionais precisam ter uma atuação pautada no respeito as diferenças, 

na pluralidade, na valorização do ser humano e das suas potencialidades, 

contribuindo para a construção de um processo de ensino e aprendizagem 

significativo para todos.  

Como princípios fundamentais de seu código de ética estão uma atuação 

voltada para a moralidade, paz e justiça social; busca pelo ensino com qualidade e 

que atenda as demandas de todos os alunos; e defesa dos direitos humanos. 

(BRASIL, 2018).  

O pedagogo era um profissional restrito à Política da Educação, mas, com as 

habilidades e competências adquiridas ao longo da formação acadêmica, esse 

profissional pode e deve estar presente em diversas áreas, pois, em todos os 

ambientes de trabalho existe o processo de aquisição de saber e o aprimoramento 

profissional, através da capacitação permanente, se faz necessário.   

A educação está em todos os lugares, assim como a busca pelo saber está 

presente no nosso cotidiano. A educação é, como outras, uma fração do modo de vida 

dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, 

em sua sociedade. (BRANDÃO, 2007, p.04) 

Estamos imersos em processos de aprendizagem, em todos os espaços de 

convívio social e o profissional da pedagogia contribui de maneira significativa na 

formação e desenvolvimento humano. 

Percebe-se uma abertura para os profissionais da Pedagogia em diversos 

ambientes não escolares, mas ainda sim ligados à produção do saber. Podem estar 

na Política de assistência social, de saúde, conselhos tutelares, em organizações não 

governamentais, em empresas públicas e privadas, entre outros.  

O pedagogo é um profissional polivalente, criativo e dinâmico, que cada vez 

mais tem ultrapassado os “muros da escola” para contribuir com outros espaços e 

grupos profissionais. Mas, seu espaço na educação será sempre primordial, pois não 

é possível que se tenham a construção de saber coletivo e significativo, sem um 

profissional capacitado para mediar esse processo. 
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Na educação infantil, compondo a equipe multidisciplinar o pedagogo contribui 

para a articulação dos saberes, para a formação da equipe, para a produção de 

conhecimento e na articulação com as famílias, promovendo um espaço acolhedor, 

integrado e com um aprendizado significativo para todos.  
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4- PROCEDIMENTO METODOLÓGICO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este trabalho baseia-se no princípio da totalidade, para compreender o ser 

humano em suas múltiplas dimensões e necessidades. 

 

Na sua individualidade singular, o ser social constitui uma totalidade onde 
estão presentes as dimensões da subjetividade e da objetividade de maneira 
indissolúvel e em relação inequívoca com outras totalidades. Ao mesmo 
tempo que é um ser singular, é um ser de relações em processo de 
desenvolvimento. Sua atuação no mundo e seu desenvolvimento são 
determinados pelas condições sócio-históricas, culturais e econômicas. 
(PASTOR, 1998, p. 43). 

 

É preciso compreender que as crianças atendidas pelas instituições de 

educação infantil devem ter garantido um espaço onde possam se desenvolver 

plenamente, tendo garantida a satisfação de suas necessidades e demandas 

prioritárias, para que desde a primeira infância tenham acesso aos direitos sociais que 

são inerentes a todos os seres humanos.  

Diante disso, este trabalho buscou conhecer a realidade das creches em 

Franca, observando as diferenças existentes entre as que possuem equipes 

interdisciplinares e quais são as vantagens de se trabalhar nessa sistemática, para o 

favorecimento do desenvolvimento humano e social. 

 

Penso a interdisciplinaridade, inicialmente, como postura profissional que se 
permite por transitar o “espaço da diferença” com sentido de busca, de 
desenvolvimento da pluralidade de ângulos que um determinado objeto 
investigado é capaz de proporcionar, que uma determinada realidade é capaz 
de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem trazer. 
(RODRIGUES, 1998, p. 156) 

 

O trabalho coletivo visa essa integração de saberes e diferentes visões que 

podem contribuir para o aprimoramento das ações desenvolvidas pelas instituições, 

visando a garantia de acesso aos bens, serviços e direitos sociais e visando o pleno 

desenvolvimentos dos usuários (crianças e suas famílias).  

Esse trabalho está inserido no campo das ciências sociais e tem por objetivo 

conhecer a realidade concreta vivenciado por um determinado grupo social, que nesse 

caso são os profissionais que atuam nas creches conveniados no município de 

Franca, São Paulo. Somente aqueles que vivenciam ativamente determinada situação 
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é que podem fornecer informações íntegras, pois conhecem as potencialidades e 

limitações do trabalho. 

 Segundo Minayo, a pesquisa é uma “atividade básica das ciências na sua 

indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente” 

(1993, p.23).  

 É necessário estabelecer critérios e parâmetros para que a pesquisa possa se 

desenvolver de maneira efetiva, salientando a postura ética do pesquisador, que não 

deve buscar os seus resultados, mas conduzir a pesquisa para que os mesmos 

possam se apresentar.  

 O pesquisador não consegue esgotar a temática trabalhada, pois a cada 

informação vão surgindo novos desdobramentos. 

 

O objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa que cada 
sociedade humana existe e se constrói num determinado espaço e se 
organiza de forma particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as que 
vivenciam a mesma época histórica tem alguns traços comuns, dado o fato 
de que vivemos num mundo marcado pelo influxo das comunicações. 
Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por seu passado e é 
com tais determinações que constroem seu futuro, numa dialética constante 
entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo. (MINAYO, 
1994, p. 13) 

 

Nesse trabalho, a formulação do problema de pesquisa corresponde à seguinte 

pergunta norteadora: a presença de equipes interdisciplinares na educação infantil 

traz contribuições efetivas para o atendimento das crianças e suas famílias?  

E o objeto de estudo é o trabalho interdisciplinar nas instituições de Educação 

Infantil na cidade de Franca, São Paulo.  

 A hipótese inicial é de que as equipes interdisciplinares, compostas por 

assistente social, psicólogo e pedagogo na educação infantil podem trazer melhorias 

na qualidade de atendimento e na efetivação dos direitos sociais das famílias 

atendidas.  

Para responder à questão proposta, foi delineada uma pesquisa descritiva com 

abordagem qualitativa.  

 

A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de natureza 
descritiva. O foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer a 
comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas 
escolas, seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, 
seus valores, os problemas do analfabetismo, a desnutrição, as reformas 
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curriculares, os métodos de ensino, o mercado ocupacional, os problemas do 
adolescente, etc. (TRIVIÑOS, 1987, p. 110) 

 

 A pesquisa centra-se na busca pelo conhecimento da realidade vivenciada 

pelas instituições de educação infantil da cidade de Franca, São Paulo, fazendo um 

comparativo entre as unidades que possuem e as que não possuem equipes 

interdisciplinares. 

 Num primeiro momento realizamos um levantamento da realidade das creches, 

entrando em contato com todas as unidades, para identificar quais possuem 

assistentes sociais e/ou psicólogos em suas equipes e em seguida definir quais 

poderiam participar da pesquisa qualitativa, composta por uma entrevista 

semiestruturada.  

A seguir detalharemos o processo de coleta de dados e a análise das 

entrevistas realizadas.  

 

 

4.1 – PROCEDIMENTO 

 

Esse trabalho utiliza-se do materialismo histórico-dialético (MARX; ENGELS, 

1974), para compreender a evolução, as relações e interlocuções que ocorreram nas 

instituições de educação infantil ao longo dos anos e como essa política pública é 

direcionada nos dias atuais. 

Possui um enfoque crítico-participativo que pode ser entendido como a 

“dialética da realidade social que parte da necessidade de conhecer (através de 

percepções, reflexão e intuição) a realidade para transformá-la em processos 

contextuais e dinâmicos complexos”. (TRIVINOS, 1987, p. 117). 

Na parte teórica foram levantados diversos autores que versam sobre a 

educação infantil como: (ANDRADE, 2010), (BUJES, 2007), (HADDAD, 1993), 

(SOARES, 2003); sobre o desenvolvimento humano e social, como: (SEN, 2000), 

(SEN; KLIKSBERG, 2010), (NUSSBAUM, 2014), (ZAMBAM, 2010); e sobre o trabalho 

interdisciplinar e as políticas públicas como: (BOCHNIAK, 1992), (DEMO, 1985), 

(FAZENDA, 1995), (SECCHI, 2016). 

Analisando a conjuntura atual, que, muitas vezes, é pautada pela desigualdade 

social e dificuldade de acesso às políticas públicas, vislumbrando a possibilidade de 

efetivação dos direitos humanos e sociais, que garantam as liberdades e poder de 
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escolha das pessoas, permitindo que se desenvolvam plenamente e atinjam todo o 

seu potencial de vida, através de uma participação ativa na comunidade.  

No segundo momento foi realizado o levantamento das informações e definição 

do público alvo das entrevistas. No caso, dados quantitativos são importantes para 

conhecer todo o universo da pesquisa, quem são os membros daquele determinado 

grupo e qual a realidade vivenciada por todos ou por uma determinada parcela. Nesse 

trabalho foi realizado um levantamento com todas as entidades para conhecer aquelas 

que possuem assistentes sociais e psicólogas em suas equipes e quais estariam 

dispostas a posteriormente participar das entrevistas.  

Com abordagem qualitativa que busca uma compreensão mais aprofundada 

de um determinado fenômeno, nesse estudo, o intuito é conhecer aspectos da 

realidade das equipes de trabalho interdisciplinar na educação infantil. Os 

pesquisadores adotam essa abordagem quando desejam levantar informações mais 

detalhadas e objetivas sobre determinado grupo estudado. 

 

Na qualidade não vale o maior, mas o melhor; não o extenso, mas o intenso; 
não o violento, mas o envolvente; não a pressão, mas a impregnação. 
Qualidade é estilo cultural, mais que o tecnológico; artístico, mais que o 
produtivo; lúdico, mais que eficiente; sábio, mais que científico. (DEMO, 
1985, p.24). 

 

 Os instrumentais utilizados foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e entrevista semiestruturada, para compreender a realidade das instituições de 

educação infantil conveniadas com a Prefeitura de Franca, São Paulo, através da ótica 

e vivência dos profissionais que atuam nelas. 

A pesquisa bibliográfica é a utilização de referências científicas como: livros, 

artigos, teses, periódicos, anais de eventos, normas técnicas, entre outros sobre um 

determinado assunto, que no caso desse trabalho são textos referentes à educação 

infantil, desenvolvimento humano e social e interdisciplinaridade.  

Já a pesquisa documental é utilização de legislações, normativas, documentos 

oficiais, cadernos de orientação, revistas, jornais, etc. Nessa pesquisa foram utilizadas 

legislações nacionais referentes à Política Nacional de Educação e sobre os direitos 

das crianças e adolescentes, leis e demais documentos do município de Franca, São 

Paulo.   
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A entrevista é uma das maneiras mais eficazes para a coleta de dados na 

pesquisa qualitativa, pois, tem-se contato direto com os indivíduos que fazem parte 

de nosso estudo. 

 

Todos os que se iniciam na entrevista desejariam encontrar um conjunto de 
regras pelas quais se pudesse guiar. Infelizmente, porém, [...] não é possível 
estabelecer-se uma lista de regras infalíveis [...] A entrevista se processa 
entre os seres humanos [...] não pode ser reduzida a uma fórmula ou padrão 
comum. (GARRETT, 1977, p.16).                      

 

Mas, para nortear os entrevistados e não fugir do foco central da pesquisa, a 

entrevista semiestruturada foi utilizada. Ela é composta por perguntas que mantem a 

liberdade de acrescentar outras falas, o que não seria possível nas pesquisas dirigidas 

ou padronizadas, compostas de questões fechadas. 

 Ela é entendida como:  

 

Aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 
e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS, 
1987, p.146). 

  

Esse tipo de entrevista permite que exista um diálogo ampliado entre o 

pesquisador e o entrevistado, favorecendo a inclusão de informações e permitindo 

desdobramentos que podem contribuir e ser valorosos para o trabalho, mas que não 

estavam previstos no roteiro.  

Nessa pesquisa foi utilizado o método de análise de discurso. Que tem como 

foco “os processos históricos de produção de sentidos (...) língua, história e sujeito 

são deslocados de seus campos originais para ressignificar em outro campo, 

produzindo uma reconfiguração de suas fronteiras de saberes. (FERNANDES; 

VINHAS, 2019, p. 135).  

Essa metodologia tem sido adotada nas pesquisas das Ciências Sociais, pois, 

apresentam a possibilidade de compreensão do discurso que é composto por 

aspectos históricos e sociais.     

 

Por meio da análise de discurso, dessa forma, é possível evidenciar os 
sentidos produzidos nos discursos dos sujeitos e identificar as formações 



77 
 

ideológicas dos mesmos. Em outras palavras, o pesquisador que faz uso da 
AD, faz uma leitura do material que compõe o corpus de análise tendo como 
foco a produção de sentidos no discurso do sujeito ratificado pela junção do 
social, da ideologia e da história. (SANTOS; OLIVEIRA; SAAD, 2021, p.95) 

 

Os instrumentais utilizados são importantes para dar embasamento para a 

pesquisa e proporcionam uma melhor compreensão da realidade vivenciada pelos 

entrevistados, além de enfatizando a relevância do tema estudado e contribuindo para 

a produção do saber científico.   

 

 

4.2 – CENÁRIO 

 

O município de Franca, São Paulo foi escolhido como o lócus da pesquisa de 

campo. A cidade está localizada a nordeste do Estado de São Paulo, distante 401 km 

da capital. Tem uma população estimada para o ano de 2021 de 358.539 pessoas. 

Sendo assim considerada uma cidade de grande porte. (IBGE, 2021).  

O Índice de Desenvolvimento Humano, apontado pelo IBGE (2021) era de 

0,780, em 2010, considerado alto, ou seja, o município possui boas características de 

renda, expectativa de vida e escolaridade.  

Desse número de habitantes aproximadamente 20.966 são crianças menores 

de quatro anos, ou seja, são o público alvo das creches.   

As instituições de educação infantil, denominadas de creches ou Centros de 

Convivência Infantil e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), atendem 

crianças de zero a cinco anos e onze meses. Contemplando desde o berçário até a 

pré-escola, fase 2.  

No município de Franca:   

 
Segundo dados no site oficial da prefeitura, a cidade conta atualmente com 
78 unidades de creches conveniadas, atendendo 10.035 alunos; 16 Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI) e 34 Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (EMEB), das quais 30 atendem alunos da pré-escola, 
totalizando 4.810 alunos atendidos. (MALTA; OLIVEIRA, 2020, p. 557) 

 
 Em relação ao ensino fundamental existe um percentual de 98,2% de taxa de 

escolarização, ou seja, quase todas as crianças estão frequentando a escola. (IBGE, 

2021).  
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O ensino infantil que contempla a fase pré-escolar, não é obrigatório, mas, 

segundo o Plano Nacional pela Primeira Infância:  

 

A educação infantil é um direito da criança. E sua oferta é dever do Estado. 
Ela será assegurada a toda criança que dela necessite ou por ela demande, 
por meio de sua família ou de seus responsáveis. A partir dos quatro anos 
completos, até cinco anos e onze meses de idade, as crianças estão 
obrigadas a frequentar a educação infantil. (BRASIL, 2010, p. 37) 

 

Apesar de observarmos um avanço nas vagas em creche no município, que em 

2015, atendia 6.442 crianças (FRANCA, 2015, p.80) e agora são 10.035 crianças 

ainda existe uma lista de espera extensa de crianças aguardando vaga. (FRANCA, 

2021).  

O central de vagas, disponível no site oficial da Prefeitura de Franca, aponta 

que no ano de 2021, 2.244 crianças ainda estão aguardando uma vaga. 

Esse é o contexto onde o público alvo de nossa pesquisa está inserido. Que 

são os profissionais que atuam nessas instituições que não tem sua inserção imediata 

garantida, mas que cotidianamente se deparam com famílias que buscam acessar 

essa política pública.  

 

 

4.3 – DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com a pandemia do coronavírus, o atendimento das creches permaneceu de 

maneira remota de março de 2020 a setembro de 2021. Limitando o acesso aos 

profissionais e as informações sobre as instituições. A pesquisa foi realizada, em 

partes, de maneira remota, para adequar as necessidades de isolamento e 

distanciamento social. 

A pesquisa abrangeu as creches que são conveniadas com a prefeitura de 

Franca, que são instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento às crianças 

de quatro meses a cinco anos e onze meses (nas unidades que tem as salas da pré-

escola), totalizando 78 unidades. As escolas particulares, bem como Centro de 

Convivência Infantil do Servidor e o Centro de Convivência Infantil da Unesp não 

compõe o público alvo dessa pesquisa, pois não são abertas ao grande público e o 

ingresso não passa pela seleção da Central de vagas da Secretaria Municipal de 

Educação de Franca.  
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 A relação das creches conveniadas está em anexo.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa, via telefone, entre os meses de junho 

e agosto de 2021, para conhecer quais creches possuíam em seu quadro de 

funcionários, assistentes sociais e/ou psicólogos e qual a função exercida por esses 

profissionais, se era especificamente de sua área de formação ou a função de 

coordenação da entidade.    

Das 78 unidades de creche, 60 unidades não possuem assistentes sociais e ou 

psicólogas em suas equipes de trabalho, 4 unidades possuem os dois profissionais e 

14 unidades possuem um dos dois. Vale ressaltar que todas são profissionais do sexo 

feminino, por isso, vamos escrever de acordo com o gênero a partir desse trecho.  

Em relação à função das profissionais, temos:  

 

Formação e Função Quantidade 

Assistente social - Função exclusiva 2 

Assistente Social e Coordenação 6 

Psicóloga - Função exclusiva 9 

Psicóloga e Coordenação 1 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2021. 

 

Pode-se observar que ainda existe um número pequeno de assistentes sociais 

e psicólogos na área da educação, mas essa é uma realidade nacional, haja visto que 

historicamente é uma política pública mais restrita aos profissionais da pedagogia, que 

não ainda não tem o trabalho interdisciplinar como uma realidade.   

Outras políticas como assistência social e saúde já possuem o trabalho 

interdisciplinar como premissa de sua atuação. A educação ainda está se estruturando 

para isso. Um dos avanços foi a lei n°13. 935, de 2019, mas que infelizmente até hoje 

não foi efetivada. 

Durante o levantamento das entidades que possuem equipes interdisciplinares 

também questionamos quais poderiam participar da pesquisa qualitativa, que é 

composta por uma entrevista semiestruturada.  

A princípio também havia o interesse em realizar visitas institucionais para 

conhecer a realidade vivenciada pelas profissionais in loco, mas devido as restrições 

de isolamento social, não foi possível.  
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Diante das incertezas em relação à pandemia, o distanciamento social e o 

retorno presencial das entidades, muitas instituições não se dispuseram a participar. 

Mas, quatro unidades, duas que possuem assistentes sociais e psicólogas e duas que 

não possuem aceitaram participar das entrevistas.  

Ficou delimitado o número de entrevistas para serem realizadas. No total de 6 

participantes, duas assistentes sociais, duas psicólogas e duas pedagogas.  

Toda a documentação foi organizada e o projeto apresentado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), através da Plataforma Brasil, com aprovação no dia 14 de 

setembro de 2021.  

Depois da aprovação, as entrevistas foram realizadas nos meses de outubro e 

novembro de 2021, de maneira remota, através de vídeo chamada pelo aplicativo 

WhatsApp. Houve a gravação das entrevistas e depois a transcrição para manter a 

fidedignidade das respostas.  

 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Para compreender a realidade vivenciadas pelas profissionais que atuam na 

Educação Infantil no município de Franca foram entrevistadas duas pedagogas de 

entidades que não possuem equipes interdisciplinares, duas assistentes sociais e 

duas psicólogas que atuam em entidades que tem essa sistemática de trabalho. 

Para preservar a identidade das entrevistadas elas serão denominadas por 

pedagoga 1, pedagoga 2, psicóloga 1, psicóloga 2, assistente social 1 e assistente 

social 2.  

Iniciamos os questionamentos perguntando a formação, o tempo de atuação 

na Educação e se já atuaram em outras áreas não ligadas à educação.  

A pedagoga 1 formou no ano de 2011 e começou a atuar como professora em 

2013, em uma escola particular. No mesmo ano passou a atuar nessa creche como 

professora até 2018 e depois assumiu a função de coordenadora administrativa da 

unidade. No período da graduação fez um estágio remunerado na área da assistência 

social.  

A pedagoga 2 formou no ano de 1992 e atuou por quatro anos como professora 

nas séries iniciais, depois ficou por quinze anos fora da área da educação, retornando 
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em 2011, onde atuou por um ano como professora e depois assumiu a função de 

coordenadora administrativa dessa unidade.  

A assistente social 1 atuou em diversos trabalhos fora da área da educação. 

Ela iniciou sua atuação como coordenadora administrativa da unidade, com a 

formação de nível médio, no ano de 2007. No ano de 2011 se formou como assistente 

social e continuou na mesma função.  

A assistente social 2 formou-se em 2008 e atuou em duas unidades de 

assistência social antes de assumir a função de coordenadora administrativa da 

creche no ano de 2015. Anteriormente ela atuava em uma entidade de atendimento 

de pessoas com deficiência e já passou por outras funções como secretária de 

dentista e vendedora de loja de móveis.  

A psicóloga 1 formou no ano de 2012 e teve uma atuação em consultório até o 

ano de 2019 onde começou a prestar atendimento em duas creches no município de 

Franca. A função é exclusiva, atuando como psicóloga educacional. 

A psicóloga 2 formou-se em 2016 e atuou em uma unidade hospitalar e em 

uma unidade de acolhimento institucional para idosos e no ano de 2021 iniciou com o 

trabalho na creche. Ela possui especialização em psicopedagogia.  

Essa caracterização das entrevistadas é importante para conhecer a trajetória 

de formação acadêmica e o percurso profissional que as conduziram até a função 

exercida atualmente.  

 

 

4.5 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 Após a caracterização das entrevistadas, dando sequência nas entrevistas foi 

questionado para as seis participantes se no entendimento delas o trabalho realizado 

na creche era interdisciplinar e o que elas entendiam por interdisciplinaridade.  

 E recebemos as seguintes respostas: 

 

Ao meu ver, a interdisciplinaridade é quando você estimula diversas 
habilidades na criança beneficiando o desenvolvimento dela. Na creche nós 
planejamos e replanejamos durante o ano letivo para que todas as áreas 
sejam estimuladas, através de jogos, brincadeiras e atividades do dia a dia, 
etc. (PEDAGOGA 1) 
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É um trabalho interdisciplinar porque a educação de crianças pequenas tem 
que acontecer através da interdisciplinaridade. Não há como trabalhar áreas 
distintas, pois a criança se desenvolve integralmente. Todas as atividades 
com elas desenvolvidas, trabalham a criança em sua totalidade, nas áreas 
motora, cognitiva, emocional e social. (PEDAGOGA 2) 
 
 
Eu acredito que o trabalho na creche tem se tornado cada vez mais 
interdisciplinar. Em anos anteriores tínhamos somente as professoras, 
cozinheira, auxiliar de limpeza e a coordenação. Hoje temos a presença de 
muitos profissionais, além desses. Temos professor de música, de educação 
física, tem a nutricionista, psicóloga, médico, dentista, assistente social e 
pedagoga. Alguns profissionais são contratados pela instituição e outros são 
funcionários da Prefeitura que prestam atendimento nas creches. (...) apesar 
de termos muitos profissionais, a articulação ainda é bastante complicada. É 
difícil reunir com todos. Cada um tem uma carga horária diferente e é quase 
impossível fazer uma reunião com todos. Com o movimento e correria do dia 
a dia, até passar um caso para algum profissional é difícil. Seria bom se 
tivéssemos momentos em que todos os profissionais pudessem se reunir e 
discutir as situações de cada criança e cada família, ou pelo menos daquelas 
que precisam de uma atenção maior ou ajuda para superar as dificuldades 
que estão enfrentando. (ASSISTENTE SOCIAL 1) 
 
 
Acho que ainda estamos caminhando com a interdisciplinaridade na 
educação. No sentido de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem, 
atuando na perspectiva de desenvolvimento global das crianças, acho que a 
atuação tem sido correta e bastante eficaz. Vemos as crianças saindo da 
creche com bastante independência e já avançadas na alfabetização. Mas, 
nas relações profissionais ainda falta conseguir articular todos os 
profissionais, pois a demanda de trabalho é alta e temos poucos momentos 
para nos reunirmos e discutirmos o trabalho conjunto, no final acaba cada um 
fazendo a sua função isoladamente (...) eu e a psicóloga e a assistente social 
da prefeitura conseguimos discutir os casos e ver os encaminhamentos que 
podem ser feitos para ajudar as famílias, mas não dá muito tempo de 
conversar com todos reunidos. (ASSISTENTE SOCIAL 2).  
 
 
Eu entendo que o trabalho na creche é interdisciplinar sim, pois são vários 
profissionais que atuam em prol do desenvolvimento infantil, todas as ações 
são planejadas para que eles desenvolvam sua autonomia e protagonismo. 
Mas, ainda não existe um trabalho integrado, no sentido de que cada uma faz 
a sua função, apesar de planejarmos juntos não existe uma atuação conjunta, 
cada um faz a sua parte. (PSICÓLOGA 1) 
 
 
O trabalho na educação infantil é interdisciplinar no sentido de trabalhar todas 
as áreas da vida da criança. Trabalhamos atividades que promovem o 
desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Todos os profissionais 
estão envolvidos nessa sistemática. (...) eu entendo que a 
interdisciplinariedade tem dois aspectos, um de se trabalhar diferentes 
disciplinas e atividades que são promovidas para a evolução da 
aprendizagem e existe uma interdisciplinariedade nas relações de trabalho. 
Quando trabalhei na área da saúde, todas as funções eram integradas, 
realizávamos atendimentos em conjunto e era pensado um plano de 
acompanhamento para o paciente que envolvia diferentes profissionais. Aqui 
na creche temos vários momentos que os profissionais se reúnem, mas ainda 
é um trabalho mais individualizado, cada profissional tem a sua função e 
atuação, não tem muitas atividades integradas, como ocorre na saúde. 
(PSICÓLOGA 2)  
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Diante dessas respostas podemos analisar que as profissionais têm dimensão 

do que é a interdisciplinaridade e de que ela é entendida de múltiplas maneiras. Ficou 

nítido que cada uma compreende a interdisciplinariedade conforme sua formação 

acadêmica.  

As pedagogas enfatizam bastante essa questão da articulação de diferentes 

saberes e práticas para o desenvolvimento das crianças, mas não citam a questão da 

interdisciplinaridade entre as profissões.  

No sentido de articulação de disciplinas e conteúdo a serem trabalhado com as 

crianças essa atuação tem sido bastante eficaz. Bochniak entende que a educação 

“de modo geral, a interdisciplinaridade, esforça os professores em integrar os 

conteúdos (...) os programas de todas as disciplinas e atividades que compõem o 

currículo de determinado nível de ensino” (1992, p.21).   

Nesse sentido o trabalho nas instituições que não possuem assistentes sociais 

e psicólogas possuem sim uma interdisciplinaridade, porém, integrar os conteúdos e 

saberes não garante uma atuação conjunta e efetiva, com uma perspectiva crítica e 

reflexiva que permita ir além do processo de ensino e aprendizagem e garanta um 

pleno desenvolvimento humano e social.   

Já as assistentes sociais e psicólogas, principalmente as que passaram por 

outras áreas como saúde e assistência social, já tem uma fala mais aprofundada sobre 

a questão da interdisciplinaridade, enquanto articulação dos diferentes profissionais e 

o trabalho realizado de maneira conjunta, além de apontar a necessidade de se ter 

uma atuação coletiva e integrada e não somente ter a presença de diferentes 

profissionais, cada um com suas atribuições específicas.   

Essa interdisciplinaridade pode ser entendida como:  

 

(...) esse vínculo não apenas entre saberes, mas, principalmente, de um 
saber com outro saber, ou dos saberes entre si, numa sorte de 
complementaridade, de cumplicidade solidária, em função da realidade 
estudada e conhecida. Nem poderia ser de outra forma, porquanto qualquer 
conhecimento, o mais abrangente que seja, será sempre parcial, jamais 
expressando plenamente a verdade do objeto conhecido, muito menos a sua 
inteireza, amplitude e totalidade. (PHILIPPI JR., 2000, p. 56) 

 

Percebe-se que o trabalho deve estar articulado não somente no sentido dos 

profissionais estarem presentes na instituição e executando diferentes tarefas e 
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atribuições próprias de sua formação, mas realmente possuir uma integração e 

articulação dos saberes e ações, garantindo uma efetivação na qualidade de 

atendimento prestado tanto para as crianças quanto para as suas famílias.  

Ações que priorizam o atendimento de toda a família promovem mudanças 

efetivas também na comunidade local, pois garantindo o pleno desenvolvimento das 

crianças e auxiliando as famílias em suas situações de risco e vulnerabilidade social, 

é possível ter uma ampliação de acesso aos bens e serviços públicos e uma 

diminuição das situações de violência e do rompimento dos vínculos familiares, por 

exemplo.  

Com a atuação interdisciplinar pode-se levar a comunidade à uma efetivação 

do alcance dos direitos humanos e sociais, permitindo que as pessoas façam suas 

escolhas de vida pautados em seus interesses e escolhas e não somente nas 

situações impostas pelas limitações externas, como a falta de acesso às condições 

mínimas se subsistência.  

Depois de questionadas sobre a interdisciplinaridade, foi questionado sobre as 

ações desenvolvidas na unidade. E as respostas foram essas: 

 

O CCI tem como principal objetivo favorecer o protagonismo das crianças 
atendidas, fazendo um atendimento de qualidade voltado para o 
desenvolvimento educacional das crianças. Todas as ações da creche são 
fundamentadas na BNCC onde consta todas as aprendizagens essenciais a 
serem trabalhadas com as crianças e temos também a parceria e fiscalização 
da Secretaria Municipal da Educação. (PEDAGOGA 1) 
 
As atividades são planejadas com base na BNCC e na Versão 1 do Currículo 
Paulista. Tem como princípio básico a interação e o brincar, garantindo os 
direitos de aprendizagem e, são formuladas dentro dos Campos de 
Experiência estabelecidos pela BNCC. (PEDAGOGA 2) 
 
As ações desenvolvidas na creche são elaboradas pelas educadoras e 
orientadas pela pedagoga do município. Sempre atentamos as propostas 
previstas na BNCC e nas normativas federais e nos documentos do 
município, garantindo o aprendizado e o brincar. Também promovemos 
ações para fortalecer a parceria família-escola, através de reuniões, 
momentos de orientação e passando atividades para serem feitas em casa, 
junto com as crianças. (ASSISTENTE SOCIAL 1) 
 
As ações desenvolvidas na entidade são direcionadas para o bem-estar e o 
aprendizado das crianças. Também buscamos fazer os encaminhamentos 
para as outras políticas públicas, quando necessário. (ASSISTENTE SOCIAL 
2) 
 
As ações focam no desenvolvimento das capacidades intelectual, cognitiva e 
social das crianças. Promovendo atividades lúdicas e de experimentação, 
para que através do brincar consigam se desenvolver plenamente. Com as 
famílias realizamos orientação e acompanhamento dos casos de dificuldade 



85 
 

de aprendizagem, ajudando na superação das limitações e promovendo a 
independência e autonomia das crianças. (PSICOLOGA 1). 
 
As ações da entidade são pensadas para promover a autonomia e o pleno 
desenvolvimento das crianças. Para isso realizamos reuniões de 
planejamento com a equipe e todo o trabalho é acompanhado pela Secretaria 
da Educação. Também realizamos um trabalho em parceria com as famílias 
para ajudar nas dificuldades do dia a dia, auxiliando as crianças em todos os 
aspectos da vida. (PSICÓLOGA 2).   
 
 

Pode-se observar que as atividades desenvolvidas nas creches têm como 

objetivo principal o desenvolvimento biopsicossocial das crianças atendidas e que 

seguem as normativas vigentes.  

Algumas profissionais relataram a importância da parceria com as famílias para 

promover esse apoio e articulação entre os diferentes espaços onde as crianças estão 

inseridas. 

Essa parceria é extremamente importante e com ela busca-se romper o 

paradigma da creche como substituta das famílias, que ocorreu em períodos 

anteriores. Também é notório que aquele foco higienista e a assistencialista já não 

está mais presente nas instituições.  

A atuação é pautada na busca pelo pleno desenvolvimento e é visto como um 

direito social da criança e não mais como um espaço para que as famílias possam 

deixar as crianças para trabalhar. 

A Base Nacional Curricular da Educação Infantil (BNCC) que foi citada pelas 

entrevistadas preconiza que:  

 

Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a 
concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-
escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas 
crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-
los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de 
experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 
consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à 
educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos bebês 
e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas 
aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a 
comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de 
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são 
essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as 
culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e 
da comunidade. (BRASIL, 2018, p. 36-37).  

 



86 
 

Essa articulação família/escola é percebida na fala das entrevistadas e a 

presença da equipe interdisciplinar pode contribuir ainda mais para a efetividade 

dessa relação e para fortalecer as potencialidades das famílias no cuidado integral 

das crianças.   

Nas falas das entrevistas é possível observar que ainda existe uma atuação 

fragmentada das equipes, mesmo nas entidades que possuem assistentes sociais e 

psicólogas. Apesar de relatarem planejamento coletivo, reuniões de equipe e com as 

famílias, fica evidente que cada entrevistada cita suas ações particulares e/ou falam 

de maneira genérica sobre a ações desenvolvidas pela equipe. 

Não fica explicito nas falas se existe um trabalho integrado onde as 

profissionais, que comporiam a equipe gestora (assistente social, psicóloga e 

pedagoga) realmente atuam de forma interdisciplinar e sistêmica.   

Essa observação não é uma crítica à atuação das equipes, pelo contrário, é 

notório nas entrevistas a dedicação e zelo que essas profissionais têm com o trabalho 

e com as crianças, buscando a excelência na sua atuação, mas, evidencia que a área 

da Educação ainda não tem parâmetros para trabalhar de maneira interdisciplinar e 

que é necessário ampliar o debate sobre a presença de assistentes sociais e 

psicólogos nesses espaços.  

Não basta apenas ter uma lei que garanta a presença desses profissionais, 

mas que efetivamente o trabalho possa ser estruturado de forma eficiente e que a 

atuação seja conjunta e não somente para resolver demandas e problemáticas do 

cotidiano. Mas, que haja verdadeiramente um planejamento e articulação sistemática 

para que ocorram mudanças significativas nas escolas, na vida dos alunos e suas 

famílias e também na comunidade local.  

 Dando sequência perguntamos se na unidade existe ou já existiu a presença 

de assistentes sociais e psicólogos e a resposta foi que nas duas unidades onde 

atuam somente pedagogas já existiu a presença de uma psicóloga, mas que devido a 

pandemia teve que ser desligada e a assistente social que acompanha as creches é 

a profissional designada pelo Prefeitura Municipal de Franca. As demais unidades 

possuem tanto as profissionais contratadas pela creche, quanto o acompanhamento 

das assistentes sociais ligadas ao município. 

 As perguntas seguintes foram se presença desses profissionais traz alguma 

mudança para o trabalho e a instituição e no caso de não possuir se esses 

profissionais fazem falta. E as respostas foram as seguintes:  
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Enquanto tivemos a psicóloga atuando junto com a gente, foi um período de 
muita parceria. Ela não fazia atendimento individual com as crianças, mas 
trabalhava com a equipe que no final os beneficiados eram sempre os 
pequenos. Eram feitas reuniões de pais, reunião com as 
educadoras/auxiliares/professores, um trabalho muito válido e que deixou 
sua marca na equipe. A assistente social que nos dá o suporte ajuda bastante 
em relação a casos específicos na creche. Tem atendido bem a nossa 
necessidade, mas um profissional para trabalhar dentro da instituição seria 
excelente. (PEDAGOGA 1) 
 
A Psicóloga quando atuou na creche fez um trabalho excelente, promoveu a 
interação do grupo de profissionais, trabalhou as dificuldades coletivas e 
particulares das funcionárias e ainda prestava assessoria de aconselhamento 
aos pais das crianças atendidas, além de trabalhar temas pertinentes à 
creche, com os pais, nas reuniões. Assistente Social atuando diretamente na 
creche, nós nunca tivemos, mas acredito que este profissional poderia fazer 
um trabalho excelente em creches. Com certeza esses profissionais teriam 
muito a somar no trabalho desenvolvido. (PEDAGOGA 2)  
 
Na instituição temos assistente social e psicóloga e percebemos uma 
diferença significativa no trabalho. Antes da minha formação, em Serviço 
Social, a visão e a atuação eram diferentes, estava focada na questão da 
caridade e da ajuda paliativa aos pais. Com a minha formação passei a 
enxergar e atuar na perspectiva do direito, no acesso às políticas públicas e 
no respeito a diversidade. A presença da psicóloga contribui bastante nas 
questões de dificuldade de aprendizagem e no apoio aos pais e demais 
profissionais da instituição. Esse trabalho pedagógico, social e psicológico 
tem trazido muitas contribuições para as famílias, em especial as que 
possuem crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno ou 
limitações. (ASSISTENTE SOCIAL 1) 
 
Aqui na creche temos a presença da psicóloga, a minha enquanto assistente 
social e coordenadora administrativa e a assistente social da prefeitura. 
Buscamos realizar um trabalho conjunto para apoiar as famílias nas mais 
diversas dificuldades apresentadas, sempre com foco nas crianças. Também 
é realizado um acompanhamento com as educadoras e demais profissionais 
visando a capacitação da equipe e a ajuda com os problemas cotidianos. Se 
não tivéssemos essa equipe o trabalho seria mais limitado e não teria tantos 
resultados positivos. (ASSISTENTE SOCIAL 2) 
 
Aqui temos a equipe completa, assistentes sociais, que é a coordenadora e 
a da prefeitura e psicóloga. Além dos demais profissionais que atuam junto 
as crianças, que são as educadoras, serviços gerais, cozinheira, professor de 
música, professor de educação física, médico e pedagoga da prefeitura. O 
trabalho de cada profissional é muito importante e todos estão bastante 
focados no desenvolvimento pleno de todas as crianças que são assistidas 
pela creche. Vejo o trabalho do serviço social e da psicologia fundamentais 
tanto para a formação e capacitação continuada dos profissionais quanto no 
apoio, orientação e acompanhamento das famílias para que todas tenham 
condições de ter as suas limitações e dificuldades amenizados e um suporte 
no cuidado e educação dos seus filhos. Não é um trabalho só para as crianças 
que estão na creche, mas realmente uma mudança na qualidade de vida das 
famílias que será levado para o resto de suas vidas. (PSICÓLOGA 1) 
 
Na nossa creche temos a presença de assistente social e psicóloga e 
percebemos o quanto é importante a presença de diferentes profissionais nas 
equipes para garantir uma multiplicidade de olhares para as problemáticas do 
cotidiano. Ter esse diálogo entre profissionais garante um atendimento mais 
efetivo e um ganho significativo para as crianças e suas famílias. (...) se não 
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houvesse essa equipe, com certeza o trabalho ficaria mais limitado somente 
nas questões pedagógicas. (PSICÓLOGA 2) 

 

As entrevistadas foram unânimes em responder que a presença de diferentes 

profissionais nas equipes fortalece o trabalho, tanto na questão da formação 

continuada dos profissionais e resolução dos problemas do cotidiano quanto no apoio 

efetivo às famílias para superação das suas vulnerabilidade e melhoria na qualidade 

de vida, sempre com foco no desenvolvimento das crianças atendidas pelas 

instituições.  

A presença da equipe interdisciplinar leva a uma atuação pautada na 

multiplicidade de olhares e integração de saberes. Cada um contribui com aspectos 

que são próprios de sua formação acadêmica e podem articular o pensamento e a 

atuação de maneira a garantir que o atendimento não seja unilateral, mas múltiplo e 

diversificado, garantindo assim uma resolutividade maior das problemáticas 

apresentadas e um atendimento abrangente e efetivo das famílias.  

Também é possível observar, na fala da psicóloga 1, uma ampliação 

significativa do número de profissionais que atuam nas creches em Franca, 

atualmente. Como foi visto no capítulo 1 deste trabalho, historicamente as creches 

eram dedicadas ao cuidado pessoal e ao passatempo para que as famílias pudessem 

trabalhar. Hoje o trabalho tem sido bem diversificado e existe uma preocupação 

expressiva com todos os aspectos do desenvolvimento infantil. Trabalhando não 

somente as questões de aprendizagem formal, mas a parte física, emocional, a 

cultura, a alimentação saudável, entre outros aspectos.  

Depois de dialogarmos sobre a importância da equipe interdisciplinar na 

educação infantil, questionamos se as entrevistadas conheciam a lei n° 13.935/2019 

e se achavam que era uma conquista para a educação. 

As duas pedagogas não conheciam e as assistentes sociais e psicólogas 

tiveram acesso através da divulgação dos conselhos profissionais.  

 

Achei essa lei interessantíssima! Todo profissional que possamos incluir no 
dia a dia de uma unidade escolar só agrega ao desenvolvimento da criança 
atendida. Direito ao atendimento todos têm, mas nem todos procuram. 
Quando a escola encaminha ou oferece o serviço a aceitação da família é 
melhor. Nós somos o ponta pé inicial da melhoria para as crianças. 
(PEDAGOGA 1) 
 
Não conhecia essa lei, mas considero muito importante para a educação. 
Estes profissionais atuando na escola conseguem avaliar e diagnosticar 
problemas, solucionando-os em tempo hábil, evitando assim, o agravamento 
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da situação que se fossem buscar o atendimento nas secretarias a que 
pertencem, teriam que aguardar o andamento e trâmites normais destes 
processos. Muitas vezes, as aconselhamos a buscar o CRAS, informamos 
telefone e endereços e, se necessário até agendamos atendimento para eles, 
devido à precariedade de algumas famílias. Na área psicológica, temos uma 
médica pediatra que visita a creche uma vez por mês e faz encaminhamento 
para as Unidades Básicas de saúde, mas daí, a conseguir o atendimento é 
sempre muito difícil, pois às vezes não há estes profissionais nas UBS 
próximas ou os pais não podem levar por ser em horário de trabalho dos 
mesmos. (PEDAGOGA 2) 
 
Conheço sim e estou muito triste que ainda não tenha se efetivado. Acho que 
foi devido à pandemia, que gerou muita instabilidade e o foco do trabalho é o 
Covid. Mas, espero que no próximo ano possa se efetivar, pois estamos 
percebendo uma grande necessidade de apoiar as famílias tanto nas 
questões sociais quanto psicológicas. Muitos perderam o emprego, perderam 
pessoas queridas, ficaram com sequelas dessa doença, estão passando por 
diversas necessidades materiais e emocionais e esses profissionais não 
educação conseguem dar um atendimento mais direcionado e efetivo para 
essas famílias. Ajudando na superação desses problemas e na reconstrução 
de suas vidas. (ASSISTENTE SOCIAL 1) 
 
Eu considero uma lei importantíssima, pois esses profissionais dentro das 
escolas contribuem efetivamente para uma melhoria no atendimento das 
crianças, dos problemas de comportamento e de aprendizagem, na 
capacitação e orientação dos profissionais e no apoio às famílias. Claro que 
temos os encaminhamentos para as outras políticas públicas, como saúde e 
assistência social, por exemplo, mas acaba sendo burocrático e demorado. 
Com os profissionais nas escolas o atendimento será mais rápido e produtivo. 
(ASSISTENTE SOCIAL 2) 
 
Eu tive acesso a essa lei, através da divulgação do conselho de psicologia. 
Eles estão divulgando e na medida do possível lutando para que ela se efetive 
verdadeiramente. Será um ganho enorme para a educação. Não só a 
educação infantil que, em muitos casos tem essa parceria com entidades que 
podem contratar esses profissionais, mas principalmente para o ensino 
fundamental, pois ela abrange a Educação Básica. Vai agilizar o atendimento 
dos casos clínicos, auxiliar nos casos de bulling, identificar as violências 
vivenciadas pelas crianças, trabalhar para a solução dos problemas 
existentes na escola e ajudar as famílias nas situações de dificuldade que 
elas vivenciam, garantindo o acesso aos direitos sociais, que muitas vezes 
elas nem sabem quais são. (PSICÓLOGA 1)    
 
Eu acho essa lei muito importante e fruto de muitas lutas dos profissionais e 
dos conselhos. Existe sim uma parceria entre as políticas públicas, podemos 
fazer encaminhamentos para a saúde e a assistência social, mas a demora e 
a burocracia são grandes, principalmente em cidades maiores. Os pais têm 
dificuldade de ir atrás desses encaminhamentos e acabam se perdendo. Com 
os profissionais dentro da escola eles vão conhecer a realidade dos alunos 
na sala de aula, poderão auxiliar os professores e demais funcionários, 
podem orientar e acompanhar as famílias, enfim, garantir que o atendimento 
seja realizado e que exista uma melhoria na qualidade de vida tanto das 
crianças quanto das famílias.   

 

Pode-se destacar da fala das entrevistadas que mesmo sem conhecer a lei 

previamente, no caso das pedagogas, todas concordam que ela será um grande 

ganho para a educação, pois a presença desses profissionais no espaço acadêmico 
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garante que o atendimento seja realizado, além de conhecer in loco a realidade das 

crianças e trabalhar com maior efetividade os problemas de aprendizagem e conflitos 

existentes na escola.  

Além disso, pode garantir um atendimento para as famílias no sentido de 

orientação e acompanhamento das situações de risco e vulnerabilidade social 

apresentadas e o acesso aos bens, serviços e direitos sociais. 

 

Nossa perspectiva é que a partir de uma concepção de educação coerente 
com o nosso projeto ético-político profissional, haja o reconhecimento das 
particularidades do trabalho da (o) assistente social e da (o) psicóloga (o) na 
referida política pública e na equipe multiprofissional, na medida em que, tais 
profissionais possam contribuir frente ao contexto político e ideológico do 
capitalismo contemporâneo. É fundamental adensar a luta pelo acesso à 
educação pública como direito social, laico, gratuito, socialmente 
referenciado, presencial e de qualidade, entendendo que as (os) profissionais 
de serviço social e de psicologia podem realizar o nesse espaço ocupacional, 
a partir da direção presente no projeto ético-político profissional, qual seja, o 
exercício de sua autonomia profissional com competência crítica, propositiva, 
em uma perspectiva de totalidade, construindo mediações para emancipação 
humana. (BRASIL, 2021, p. 17-18) 

 

Promover o trabalho interdisciplinar na educação é permitir que o atendimento 

seja aprimorado e que o foco de trabalho seja o desenvolvimento humano e social, 

garantindo que todos encontrem um espaço acolhedor, ético, que valorize e respeite 

as diversidades e acima de tudo, que promova um aprendizado significativo para 

todos.  

Vale ressaltar que apesar das instituições terem vinculação a igrejas e ou 

grupos sociais, pois, as creches participantes da pesquisa não são administradas 

diretamente pelo Prefeitura Municipal de Franca, mas sim por Organizações não 

Governamentais (ONGs), suas ideologias e práticas não podem prevalecer nesses 

espaços.  

A escola é um espaço laico, plural e multicultural, que deve respeitar todas as 

particularidades das crianças e de suas famílias, respeitando e dialogando com a 

bagagem cultural e universo informacional de cada um. Valorizando as 

potencialidades de cada família e permitindo que suas crenças, valores e escolhas 

possam ser respeitadas. 

Para finalizar a entrevista foi perguntado se teriam mais alguma colocação ou 

comentário. E todas relataram a importância de se discutir a temática e da efetivação 

da lei n° 13.935/2019 para a melhoria no atendimento e na qualidade de vida das 
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famílias, em especial nesse período de pandemia que gerou tanta insegurança, 

perdas e instabilidade econômica, política e social.  

É preciso ir retomando as atividades com cautela e restrições porque ainda 

estamos enfrentando a pandemia, mas precisamos de um novo olhar para as relações 

humanas e sociais, visando o desenvolvimento pleno de todos. As equipes 

interdisciplinares têm grande importância nesse processo, pois, são diferentes 

enfoques e atuações que contribuem para o fortalecimento das relações sociais e 

melhoria na qualidade de vida das pessoas.   

 

 

4.6- REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO INTERDISCIPLINAR E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Diante da pesquisa empírica e teórica realizada ao longo desse trabalho, cabe 

um momento de reflexão sobre o trabalho interdisciplinar e o desenvolvimento 

regional, que é o foco desse programa de mestrado.  

 O que o trabalho interdisciplinar nas instituições de educação infantil pode 

contribuir para o desenvolvimento da cidade de Franca, São Paulo? Quais as 

vantagens para o município de se trabalhar nessa sistemática?  

Para início dessa discussão é preciso compreender que o desenvolvimento 

regional pode ser entendido como um processo de evolução e aquisições de uma 

determinada localidade.    

 

(...) são os atores da própria localidade que, ao adotarem estratégias, a partir 
do potencial desenvolvimentista existente em seu território, controlam o 
processo de transformação local visando aumentar o bem-estar da 
comunidade da qual fazem parte (Vázquez Barquero, 2001). O que leva à 
percepção de que o conjunto de recursos econômicos, humanos, 
institucionais e culturais regionais constitui o ponto de partida para o 
desenvolvimento de uma comunidade territorialmente localizada. No entanto, 
faz-se necessário lembrar que, para promover o desenvolvimento, os planos 
regionais necessitam estar relacionados a estruturas de governança regional, 
resultantes da ação coletiva dos atores públicos e privados que interagem 
dentro de um contexto espacial, institucional, político e cultural específico. 
(XAVIER, 2013, p.1043) 

 

O desenvolvimento regional não pode estar associado somente ao crescimento 

econômico, mas assim como o desenvolvimento de um modo geral, deve levar em 

consideração as pessoas e o entorno onde estão inseridos. Esse desenvolvimento 
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deve promover a qualidade de vida, o bem-estar, a ampliação de acesso aos direitos 

sociais e as liberdades.  

Apesar de termos uma legislação a nível nacional que preconiza como devem 

ser direcionados os serviços públicos, temos um país com dimensões continentais, 

que possui características próprias em cada localidade, por isso, a condução das 

políticas públicas pode e deve levar em consideração as particularidades regionais e 

preconizar um atendimento que dê resolutividade aos problemas públicos em âmbito 

local.   

O município de Franca, São Paulo, tem bons índices de qualidade de vida. 

Segundo dados do último Censo realizado em 2010, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de Franca é de 0,78. (IBGE, 2021). Esse índice leva em consideração 

três indicadores que são educação, saúde e renda. Mostrando que o município 

proporciona boas condições de vida para seus cidadãos. Mas, esse índice só mostra 

o comparativo com outras localidades, não significa que por ele ser um valor 

razoavelmente favorável não exista desigualdades sociais e a necessidade de 

ampliação das políticas públicas.   

O documento “Perfil do município 2021, dados socioeconômicos”, disponível 

no site oficial da Prefeitura de Franca, apresenta um compilado dos dados sobre 

demografia, economia, renda, emprego, saúde, educação, infraestrutura e qualidade 

de vida. Nele é possível observar que houve um crescimento populacional de 19% 

nos últimos 20 anos, passando de 287.162 nos anos 2000 para 342.125 nos anos 

2020 e que houve uma redução do número de pessoas na faixa etária dos 0 aos 15 

anos.   

    

Além desse crescimento populacional expressivo no município de Franca, 
ainda podemos verificar que a concentração populacional na base da 
pirâmide vem se alterando ao longo dos anos, entre 2000 e 2020 a população 
abaixo de 15 anos saiu de 79.093 em 2000 para 64.246 em 2020, redução 
de quase 20% no período, nesses 20 anos deixou de representar 28% da 
população para representar 19% em 2020, em um cenário diferente 
encontramos na outra ponta da pirâmide a população acima de 65 anos subiu 
de 19.848 para 36.062, um aumento de 82%, saindo de 7% para 11% da 
população da cidade durante o período. Esse cenário apresenta uma 
significativa mudança de demandas por políticas públicas prioritárias para a 
faixa etária da população que está ampliando (acima de 65 anos) e que não 
fazem parte da população economicamente ativa. (FRANCA, 2021, p. 5). 
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Podemos analisar, através desses dados, que a população infanto-juvenil de 

Franca vem sofrendo uma redução ao longo dos anos, porém, as políticas públicas 

voltadas para essa faixa etária não podem ser reduzidas, mas reformuladas. 

Se hoje temos um número menor de crianças com perfil de creche, a discussão 

já não pode ser pautada somente na questão de acesso, de ampliação do número de 

vagas, pois gradativamente a demanda será minimizada. Mas, o debate deve ser 

ampliado no sentido de garantir a qualidade de atendimento, haja visto que um número 

reduzido de usuários gera menos gastos. 

Garantir para essa geração de crianças uma educação de qualidade, com 

acesso real a bens, serviços e direitos sociais é permitir que os idosos do futuro 

tenham um envelhecimento saudável e feliz.  

Esse período de pandemia ressaltou a importância da educação na vida das 

pessoas. A escola não é somente espaço de acesso à informação, que pode ser 

transmitida de maneira remota, como vivenciado nesses últimos dois anos. Ela é um 

espaço de aprendizagem, de interação social, de convívio, de formação humana e 

social, de criação de identidade, de experimentação e de trocas.  

Especialmente na educação infantil, a atuação deve ser presencial, pois, as 

escolas são também para cuidar. Então devem estar preparadas para uma atuação 

pautada no pleno desenvolvimento. 

A presença de diferentes profissionais nas esquipes, em especial, assistentes 

sociais e psicólogos (que foi o foco dessa pesquisa) contribuem para a construção de 

um projeto político-pedagógico que atenda as demandas dos usuários dessa política 

pública, auxiliando também as famílias na sua função protetiva. 

Durante as pesquisas nos deparamos com a experiência do município de 

Taboão da Serra, que integra a região metropolitana de São Paulo. O município 

designou no ano de 2015 uma equipe com 3 assistentes sociais e 3 psicólogas para 

atuarem junto à Secretaria da Educação. As autoras relatam que:  

 

(...) foi a imersão intensa da equipe no cotidiano das escolas e da secretaria 
de educação. Participar do cotidiano nos possibilitou conhecer as dinâmicas 
das escolas, reconhecendo especificidades das unidades escolares e as 
características partilhadas pela rede de ensino. Experimentar a rotina das 
escolas ofereceu-nos ainda subsídios para conhecermos as demandas 
institucionais, as potencialidades, as tensões, mazelas e desafios 
vivenciados pelos atores escolares com os quais pudemos entrar em contato. 
Vislumbramos duas decorrências importantes da aproximação entre equipe 
interdisciplinar e rede de ensino: 1) transformações produzidas na postura 
dos profissionais das escolas que puderam construir um vínculo de confiança 
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com a equipe que assumiu um posicionamento de parceria e não 
culpabilização das pessoas envolvidas no processo de escolarização e 2) 
mudanças na forma de trabalho da equipe que alcançou uma maior 
apropriação das práticas realizadas pelas escolas, refinando e 
problematizando a demanda inicialmente apresentada. (LIMA et al, 2015, 
p.194) 

 

Foi uma experiência exitosa onde a presença da equipe interdisciplinar, apesar 

de não estar ligada exclusivamente a unidade escolar, pode contribuir com o processo 

de melhoria no atendimento das escolas. “Diante das intervenções executadas (...), a 

maioria das escolas relata ter alcançado uma mudança na forma de entender e 

atender as demandas apresentadas. (LIMA et al, 2015, p.195) 

Claro que o trabalho interdisciplinar não dará conta de todas as problemáticas 

e demandas que envolvem o ambiente escolar, mas pode auxiliar na construção de 

um espaço acolhedor, integrado e inclusivo, onde os alunos e suas famílias podem 

encontrar apoio e orientação.  

Quando temos acesso a políticas públicas eficazes na primeira infância 

reduzimos diversos riscos ao longo dos anos, como evasão escolar, discriminação, 

violência, ruptura dos vínculos familiares, ingresso na criminalidade e drogadição, etc.  

O município de Franca só tende a se beneficiar com a atuação de equipes 

interdisciplinares na educação infantil, pois com um trabalho efetivo de garantia de 

acesso aos bens, serviços e direitos sociais, teremos famílias fortalecidas em sua 

função protetiva, crianças se desenvolvendo plenamente e uma sociedade mais justa 

e igualitária, que preza o bem-estar e a qualidade de vida para todos. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho revelou a importância de se discutir essa temática tão atual que 

é a implementação das equipes interdisciplinares, compostas por assistentes sociais 

e psicólogas na área da Educação.  

A lei n° 13.935/2019 precisa ser amplamente divulgada e os profissionais, os 

conselhos de classe, os gestores públicos e a sociedade de uma maneira geral 

precisam estimular esse debate e a efetivação desse direito, que é garantir um 

atendimento ampliado nas escolas. 

Ela precisa ser pauta das agendas políticas e bandeira de luta dos profissionais. 

Não somente como mais um campo de trabalho, mas realmente como uma mudança 

de paradigma nos ambientes escolares, especialmente, nesse momento de 

pandemia, onde estamos retornando a vivencia mais próxima e coletiva após dois 

anos de isolamento social, que trouxeram muitas perdas, instabilidades e 

inseguranças para todos. 

 

Enfrentamos as adversidades sociais causadas pela pandemia da COVID-19 
e sabemos que elas impactaram diretamente a educação básica. As 
consequências para a qualidade da formação online, sobretudo para crianças 
e adolescentes permanecem, ainda, imprevisíveis. A integração de 
assistentes sociais e psicólogos nas equipes escolares é mais necessária que 
nunca, não apenas por conta do processo de ensino-aprendizagem e das 
dificuldades etárias de assimilação de conteúdos mediante ensino online em 
si, mas, também, pelas implicações nos vários segmentos das redes de 
ensino básico, nas famílias, nos mercados de trabalho, nas relações sociais. 
(BRASIL, 2021, p.14) 

 

Apesar do retorno às atividades presenciais ainda temos muitos prejuízos, 

descontinuidades e inseguranças em todos os espaços públicos e as escolas são um 

grande reflexo disso.  

A defasagem escolar, dificuldades de aprendizagem, situações de violência e 

abandono dos estudos, além do desemprego dos familiares, falta de acesso aos 

serviços públicos, perdas de pessoas queridas, insegurança, medo, entre outros, são 

algumas das situações que estamos vivenciando e que precisam ser abordadas e 

trabalhadas para que possamos recuperar parte desses prejuízos e garantir que todos 

os alunos possam retomar seus estudos e consigam ter plenas condições de 

aprendizagem.   
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O trabalho interdisciplinar nos espaços educacionais pode trazer contribuições 

significativas para o processo de ensino e aprendizagem e para o desenvolvimento 

humano e social das crianças e suas famílias. 

Através da pesquisa de campo, pode-se observar que ainda existem poucos 

profissionais, assistentes sociais e psicólogas, nas creches em Franca e, em especial, 

as assistentes sociais não exercem a função exclusiva assumindo, na maioria dos 

casos, o papel de coordenadora administrativa.  

Também foi relatado que falta uma integração entre todos os profissionais que 

trabalham nas unidades. O planejamento e discussão de casos acaba ficando um 

pouco limitado pelas atribuições do dia a dia e pela dificuldade em reunir todos os 

profissionais.  

As atribuições dos profissionais nas creches e os processos de trabalho 

precisam passar por uma reformulação para que a atuação possa efetivamente ser 

interdisciplinar e sistémica, onde todos possam planejar, discutir as ações e propor 

alternativas para a melhoria no atendimento e na qualidade de vida das crianças e 

suas famílias.  

Conforme análise das entrevistas e da pesquisa bibliográfica e documental 

ficou evidente que a presença de outros profissionais, além dos pedagogos, como 

médico, nutricionista, professor de música, professor de artes, dentista, assistentes 

sociais, psicólogos é fundamental para a garantia do desenvolvimento biopsicossocial 

das crianças.  

O trabalho interdisciplinar, em especial, com a presença de assistentes sociais 

e psicólogos tem muito a contribuir com a Política de Educação, pois, existe:   

 

(...) um compromisso ético das profissões de Psicologia e Serviço Social com 
a qualificação profissional para o exercício das atividades no campo da 
Educação e da Escola, que deve abarcar tanto a formação em nível de 
graduação e pós-graduação, quanto a formação continuada, na perspectiva 
de permanente atenção às mudanças que se processam no contexto 
educativo e na produção científica com potencial para responder às 
demandas educacionais, tanto as que compõem cotidianamente as práticas 
escolares, quanto as emergenciais, como no caso da pandemia que neste 
momento assola o país e o mundo e produz reflexos no sistema educativo. 
(BRASIL, 2021, p.19) 

   

Essa sistemática de trabalho não é somente para dar respostas rápidas para 

os problemas de aprendizagem e comportamental, mas verdadeiramente uma 

mudança no ambiente escolar, para que ele seja inclusivo, aberto, acolhedor e 
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participativo. Onde todos tenham espaço, voz e vez, no processo de busca pelo saber, 

nas relações sociais que ocorrem na escola e no processo de desenvolvimento 

humano. 

Para Raynaut (2014) estamos vivenciando um novo movimento para a 

educação, que está ocorrendo em nível mundial, onde devemos construir novos 

paradigmas e referenciais, novas categorias de pensamento, de metodologias de 

pesquisa e formas de ensino, pautados na interdisciplinaridade, para acompanhar as 

mudanças globais nas relações sociais, de trabalho, econômicas e políticas e 

principalmente a revolução tecnológica que amplia as formas de nos relacionarmos e 

de buscarmos o conhecimento. 

É preciso salientar também que nas instituições de educação infantil, o trabalho 

interdisciplinar é de fundamental importância, pois é uma política pública que ainda 

não é acessada por todos que dela necessitam e possui particularidades que precisam 

ser consideradas no decorrer do trabalho, devido a especificidade de atender crianças 

tão pequenas e que demanda maior cuidado e atenção.  

O atendimento nesses espaços deve valorizar as características e 

potencialidades de cada família, auxiliando-as em suas demandas, visando o cuidado 

e o pleno desenvolvimento das crianças.  

  

A atuação dos profissionais na Política Pública da Educação precisa se dar 
em rede, proporcionando um atendimento pleno, linear e de qualidade para o 
seu público alvo, garantindo não só o atendimento das necessidades 
emergentes, como a vaga na creche, por exemplo, mas o acesso aos bens, 
serviços e direitos sociais existentes. O atendimento deve ser pautado no 
intuito de empoderamento dos indivíduos, permitindo que se desenvolvam 
enquanto seres humanos plenos de direitos e sujeitos ativos da vida 
comunitária. (MALTA; OLIVEIRA, 2020b, p.986) 

 

Deve haver a articulação interna, entre a equipe da instituição e externa com 

demais atores dos serviços públicos para discutir as demandas e promover as 

famílias, através da satisfação das necessidades apresentadas.  

É importante que os gestores das instituições de educação infantil, conheçam 

a realidade local, as políticas públicas existentes no município e os processos de 

encaminhamentos, para que possam auxiliar as famílias na busca efetiva pelos 

direitos sociais.  

O trabalho de rede, envolvendo as demais políticas públicas, como saúde, e 

assistência social são fundamentais, pois existe a incompletude institucional 
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(nenhuma política pública é capaz de resolver todas as demandas dos seus usuários), 

porém a presença dos profissionais nas instituições escolares permite um 

atendimento direcionado e adaptado para as necessidades daquele público, 

proporcionando as crianças e suas famílias os subsídios necessários para que 

possam ter melhorias significativas na sua qualidade de vida e acesso aos serviços 

públicos e aos direitos sociais. 

Nesse período de retomada pós pandemia também é momento de se trabalhar 

as relações familiares e sociais, fortalecer a função protetiva das famílias, o 

compromisso do Estado com a proteção social e também reforçar o trabalho em rede 

das diversas políticas públicas, afim de repararmos parte das perdas e defasagens 

que tivemos e retomar o desenvolvimento em todos os seus aspectos: econômico, 

político, social e humano. 

Segundo Oliveira, Gomes e Barcellos: “eventos como a pandemia desnudam a 

fonte e a origem das desigualdades, cuja atenuação requer políticas intensivas para 

a Primeira Infância e atenção especial para os alunos nos primeiros anos escolares”. 

(2000, p.566).  

É preciso preconizar o atendimento das famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social, garantindo as liberdades individuais de escolha, de acesso e 

de desenvolvimento de habilidades e competências.  

A falta de acesso às políticas públicas e aos direitos sociais faz com que as 

pessoas não tenham as mesmas condições de escolhas de vida, de poder de decisão 

e de igualdade nas suas relações sociais. A falta de acesso às condições dignas de 

vida pode gerar violência e desproteção. 

 O poder de decisão e de articulação para resolutividade das demandas 

apresentadas pelos indivíduos e famílias, fica comprometido, pois as ações não são 

pautadas apenas pelas escolhas e habilidades pessoais, mas por fatores externos 

que prejudicam essas pessoas, fazendo com que fiquem fragilizadas nas relações 

comunitárias e no acesso aos direitos que são (ou deveriam ser) inerentes a todos os 

cidadãos. (LOPES, 2006). 

 

A liberdade não é apenas a base da avaliação de êxito ou fracasso, mas 
também um determinante principal da iniciativa individual e eficácia social. 
Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si 
mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de 
desenvolvimento. (SEN, 2010, p.33) 
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Todo ser humano é dotado de direitos e deve ser valorizado e respeitado nas 

suas particularidades. As pessoas precisam ser protegidas e ter as condições 

mínimas de sobrevivência, com acesso aos bens coletivos e a participação na vida 

comunitária, em especial, as crianças e adolescentes. 

É preciso garantir a proteção integral, daqueles que demandam atenção e 

cuidados por estar em um momento de desenvolvimento, o que os tornam vulneráveis 

e precisem de mais cuidados e atenção, para que possam crescer e fazer boas 

escolhas de vida, pautadas em suas habilidades pessoais e seus interesses e com 

vista ao exercício pleno da cidadania. 
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APÊNDICE  
 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS COM OS (AS) PROFISSIONAIS DE NÍVEL 

SUPERIOR QUE ATUAM NAS CRECHES EM FRANCA - SP. 

 

Nome real: 

Nome Fictício: 

Formação acadêmica: 

Função: 

 

1- Qual é o tempo de atuação na Educação? Nessa ou em outras unidades 

escolares.  

2- Você já atuou em outras áreas? Quais?  

3- Você considera o trabalho realizado na creche como interdisciplinar? O que 

você entende por interdisciplinaridade?  

4- Quais são as ações desenvolvidas?  

5- Na sua unidade de trabalho existe a presença de assistentes sociais e 

psicólogos? Se sim, qual (is)?  

6- A presença desses profissionais traz alguma mudança?  

7- Caso não tenha, você acha que faz falta esses profissionais.  

8- Você já ouviu falar da Lei 13.935/2019? Acha que essa lei é uma conquista para 

a educação? 

9- Tem alguma consideração ou comentário para complementar a nossa 

conversa? 
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ANEXO A: 

 

Relação de creches conveniadas no município de Franca. 

 

AMOR A VIDA NÚCLEO DE ASSITÊNCIA SOCIAL 

CASA CRECHE PROF. DORIVAL PUGLIESI - IJEPAM INDUSTRIAL 

COLÉGIO INFACAPE - INSTITUIÇÃO FAMÍLIA CAVALHEIRO CAETANO 
PETRÁGLIA 

ESTRADA DE DAMASCO CRECHE 

LAR ESPERANÇA E FÉ CENTRO ESPÍRITA ESPERANÇA E FÉ 

VENERANDA SOCIEDADE ESPÍRITA CRECHE 

AMÉLIA RODRIGUES UNIDADE II - MOEMA 

CRECHE ESCOLA RAFAEL FELIPE BASTIANINI MARQUES -PORTINARI 

AMÉLIA RODRIGUES CCI UNIDADE I - CAMBUÍ 

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE EDUCAÇÃO E AÇÕES ASSISTENCIAIS AMAS 

CARMEM AMÁBILE COELHO ALVES CRECHE 

CASA MATERNAL DE MIRAMONTES 

CCI JOANA DE CUSA - JARDIM LUIZA 

CCI OSIEP - CITY PETRÓPOLIS 

CENTRO EDUCACIONAL BOM SAMARITANO 

CRECHE ESCOLA PROF LENER EUSTAQUIO PEREIRA - PASTORAL CAMBUÍ 

CRECHE ESCOLA PROFª CLARICINDA DE SOUZA REDONDO - IJEPAM LUIZA 
I 

CRECHE MARIA UMBELINA DE SOUZA - ESTRELA TROPICAL 

CRECHE PROFª ÁGUIDA MARIA MELO OLIVEIRA - IJEPAM LUIZA II 

FLORICENA DE SOUZA SABINO - CADI 

FONTE DE LUZ CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL UN II 

FONTE DE LUZ CCI 

JOANNA DE ÂNGELIS INSTITUIÇÃO ESPÍRITA - LEPORACE II 

JOANNA DE ÂNGELIS INSTITUIÇÃO ESPÍRITA - TROPICAL 

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA CCI 

TATIANE APARECIDA MALTA - SAMARITANO TROPICAL 

ACALANTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL 

ANTONIETA COVAS DO COUTO ROSA - AEROPORTO III 
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BOM PASTOR CRECHE 

CRECHE ANA CAROLINA CALEIRO MANFREDI - PASTORAL SÃO JERÔNIMO 

CRECHE ESCOLA DR VICENTE DE PAULA LATORRACA - VERDE & AGUA 

CRECHE ESCOLA IRENE DA CUNHA PRADO BARBOSA - SANTA BÁRBARA 

CRECHE ESCOLA PROFª ELIANE NEGRELI - DOURADO 

CRECHE RAIMUNDO CORDEIRO - PARAÍSO 

CRECHE SUELI BERTI FACURI (EXT LASEP UND II) 

EURÍPEDES BARSANULFO CRECHE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL ESTRELA DE DAVI - POLO 

LASEP SE CCI UNIDADE II 

LEÃO BENEDICTO DO AMARAL - AEROPORTO I 

MARIA MACHADO DE SOUZA CRECHE FUTURO FELIZ 

NIDA REIS REQUEL - AEROPORTO III 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CCI 

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA - AEROPORTO 
III 

SAGRADA FAMÍLIA CCI 

SANTA RITA ASSOCIAÇÃO FIDES ET CARITAS 

MARIA EROTILDES DE ANDRADE LIMA PROF CCI - PANORAMA 

BRENO MOACIR BASTOS MARSON CRECHE ESCOLA VILA IZABEL 

CASA CRECHE PROFª MARIA SILVIA LATORRACA HORÁCIO - IJEPAM PALMA 

CASA CRECHE SÃO FILIPE NERI 

CRECHE PROFª MARIA DE LOURDES AÍMOLA CARRIÇO - IJEPAM PALMA 

FRANCINE DANIELLE ROSA CHAGAS FONTE DE PAZ CCI 

JOSÉ LUIZ EGEA SAINZ FREI CRECHE 

LAR DE ISMÁLIA GRUPO ESPÍRITA 

MARIA NAZARE CRECHE - SAMARITANO PAULISTANO 

NOSSA SENHORA APARECIDA CRECHE 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CRECHE 

SÃO JOSÉ - CRECHE 

ANGELO VERZOLA CRECHE 

CASAL TOMAS E APARECIDA NOVELINO NÚCLEO DE DUCAÇÃO INFANTIL - 
DEMOCRATA 

CEBS - CASA CRECHE JESUS MARIA JOSÉ 
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CEBS SANTA LUZIA - JESUS MARIA JOSÉ 

CRECHE PASTORAL MARTINS 

CRECHE ESCOLA DR SEPTIMIO SALERNO - ESTRELA PALERMO 

CRECHE ESCOLA PROFª FERNANDA ANTONELI DE SOUZA - ESTRELA 
PERES ELIAS 

CRECHE ESCOLA PROFª LUCIENE RIBEIRO MENDONÇA CORREIA DIAS - 
PASTORAL MARTINS 

CRECHE ESCOLA PROFª ROSELY AMÁLIA PALUDETTO MINICUCCI - 
PASTORAL ESMERALDAS 

CRECHE MARIA QUEIROZ D ANDREA (EXT. LASEP I) 

CRECHE MARIA RIBEIRO RAMOS - ESTRELA PALMEIRAS 

CRECHE PROF AMARILDO CÂNDIDO COSTA - GUANABARA 

CRECHE RUTE FERREIRA (EXT TIA GLICERIA) 

GLICÉRIA CLÁUDIA LOURENÇO TIA CCI 

JARDIM DAS ACÁCIAS CRECHE 

JOAQUIM FRANCO DA ROCHA CRECHE MUNICIPAL - PULICANO 

LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO POPULAR CCI LASEP - 
ESMERALDA 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CASA MATERNAL 

Fonte: https://www.franca.sp.gov.br/educacao-portal/escolas.xhtml 
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ANEXO B: 
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