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A EXPERIENCIA DE SER COORDENADORA DE CRECHE: 
DEPOIMENTOS CONDUZINDO A UMA REFLEXAO E 
CONSCIENTIZA(;AO DE UMA PROFISSIONAL DE 
PSICOLOGIA ESCOLAR 

Renata Maria Coimbra LIB6RI01 

RESUMO: A presente pesquisa refere-se a busca empreendida por mim, enquanto psic61oga escolar, no 
sentido de compreender a experiencia das coordenadoras de creche com as quais trabalhava, atraves do 
contato com sua realidade e necessidades. Para possibilitar essa compreensao, foram obtidos depoimentos 
gravados e, posteriormente, transcritos. Ao interpretar esses depoimentos, centrei minha atenc;:ao na dimensao 
mais subjetiva presente nos relates, relacionada aos sentimentos que emergiram da experiencia de ser 
coordenadora de creche. No encaminhamento da discussao desse trabalho, sao apontadas as seguintes 
questoes: a desvalorizac;:ao existente frente a pratica das profissionais de creche e a essa instituic;:ao educativa 
de modo geral; a modificac;:ao que esse processo de pesquisa promoveu em mim, enquanto profissional, e a 
necessidade de trabalharmos em prol do reconhecimento dos profissionais de creche, pela qualidade e 
empenho ao trabalho oferecido a comunidade de baixa renda. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Escolar; Educac;:ao lnfantil; Creche; Pesquisa Qualitativa; Relates Orais. 

A CONTEXTUALIZA<;AO DA PESQUISA 

No ano de 1991 J.ilici~m trabalho, como 
psic61oga escola~. o_a Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente, junto a Secretaria Municipal 
'C:fe EdliCa9Ko, -onde atuava, .ill icialmeoia. _com.-a 
pre:~scola. 

Minha intervenc;:ao abrangia toda a rede 
municipal pre-escolar, pois, como era a- unica 
RIQflsl>ional Cfa . ~£.ea-- CicJ: _ .QsicQLogTa- _nE~ssc;t 
S§cr~ta cif!,_havig_ pe_didQ!?, para que trabalhasse 
~O!ll tQQ.QS Q§,_QJOjetos de at~J1Qim~ot9 a popuiac;:ao 
presentes na Secretaria da Educac;:ao" 
. - '138sicamente e~stiam _ tres P!9jetos_ [1a 

_epoca: 
o os CIEMs (Centro lntegrado de Educa_c;:ao 

Municipal):-unidad~s- oas_,quais funcionavam 
_sala~e p_@-~scola (com crianc;:as de 4 a 6 
anos) e de educac;:ao suplementar (com as 
crianc;:as de 7 a 14 §!nos); 

o 'os CCIMs (Cent!:Q de _9gnv_ivencL1L Jntartil 
Municipal): eram as _antigas creches, qu~ 

atendiamcnanyaS de 0 a 7 anos. 
o ~EMEis (Escoia Mu~icipai d~ . Educac;:ao 

lnfantil): eram salas de pre-escola, que 
funcionam em- es-pa9 os -cedid os- pefas e scolas estaauars.·-- ------ --- .. 
- - TOd'Os esses projetos contavam com 

uma equipe compostaporprofissl onais_da lrre» da 
peaa§Ogiae-S"erV'fgo soda!, que . faziam a 
coolaenac;:ao do traoalho nessas uniaades--: ~K 

r .. _, - -- - - ":t 

1 Departamento de Educac,:ao - Faculdade de Ciencias e 
Tecnologia - UNESP - 19060-900 - President~ Prudente -
Estado de Sao Paulo- Brasil. 

_psic6lo9~ era a _ unic~a profissi?na~ gue ac~bava 
tendo que atuar com ~sses tres projetos. 

No inicio de meu trabalho, em 1991, 
em bora a rea~ _d_E) . ~d_l,J~_ao MuniQi!lilU.c'l_ fosse 
grandee -possuisse esses !res projetos (com seus 
vanos usuanos: as cnanc;:as e suas familias)_, ainda 
havia 'UiTia -possibflidade- rl]aioL .9E? realizar urn 

-rfabarfio. Mas, com o passar dos anos, a efetivac;:ao 
de meu tffiiSalho como psic61oga ffii-se tornahdo 

-caaa vez maYs diticil,- e-m - fun9ao do aumento 
progressive da rede e --peiaampliac;:~o do- il(u~ero 
ae usuaries e e du-ca_dores: com a. peimanencia-de 
uma profissional apena~: 

- Aos poucos ._,_ f':! i ___ perce~endo _ _g1Je, 
enquanto psic61oga, nao concretizava nada. Pelo 
menos era-o-cfue sentia. . -- . . . -

-Acho - importante explicar como se 
constitUla minha atuac;:ao e -os q"u e~i.oi!~rneJllqs 
que surgiam em 'decorrenda d a-mesma. 

Eu trab-alhava, basicamente, com 
orientai;ao - de · professoras -e pais, quando os 
"mesmos ou as assistentes spciais __ e pedagpgq 
requisitavam a prese_il~a da psic61oga, por estarem 

- enfrentando dificulcfades em seu trabalho ou no -.--.,.------ ------ - - ---~- -- -
relacionamento ~om as crianc;:as. 

A partir desse encaminhamento, vindos 
dos tres proJ~t<Y~(ci\71Eis;-c-cTI\7ls e CIEMs), _eu ia 
ate a -uriTdade, realizava entr evistas com as 
professoras - (i'li'eflaviam solicitado - trabalh-6 (elas 
reratavam suas - difiCITiaaaes -com- as crlan9as). 
i'l:ra'lizava- observac;:oes-das criariy_as Qonsidiradas 
"problema" e, em muitos casos, solicitava que os 
paisou:_a _ _111ae !?ll.c:i.§..sse ir_ate a unj_qa_9e para 
realizar uma entrevista comigo, cujo objetivo era 
ampliar a compreensao sabre - as - crianc;:as 
_!~-~aTninh~da-s-p·enrprofessora . ~ao·ri~o ~ra 
refon;:ar, na professora, a ideia ae que a crian9a 
enca'minfiada par ela tlvesse a "causa" de seus' 
'j)rOblemas centrada na sua familia ou nela pr6pri_a. 
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- A...Rartir da observa~ao das crian~as, ,da 
entrevista com as professoras e pais, realizava 
encontros individuais (geralmente tres) com a 
professora, durante OS quai"SOiscutramos SUa 
aificiJiaaae com a crfanc;:a, a~sim - como 
propunhamos tambem algumas formas, atraves 
aas quais- ela pudesse lidar com a sit uac;:§o. 
~Geralmente, as -queixas - rei at adas pelas 
iJi'Oressoras relaC'fOii8vam:-se com a~ -dificuldades 
em liaar com o comportament9_das crfanc;:as- (t.ais 
como: agressividade, indisciplina, sexualidade) e 
tambem com relac;:ao a ae~ndi~a_ge~ (crian_c;:a 
"desmotivada", "lenta", "distraida") . 

Nesses encontros com as professoras, eu 
tentava riiOStrar-lhes -a relac;:ao que exl stia e.!ltre 
st~a· atuac;:ao·e-o comportamento da crianc;:a . Visava 
arelrelal a---riecessidade de a professora entender, 
deumaTormama is a mpla, 0 que estavage;a; do a 
dificuldad~_ep~rl@Q~-J~elas crianc;:a7Eia_~ss§ a 
f6nica de minha intervenc;:ao, no inicio de meu 
trabalho...:.. -- --- -- -- -~~-~ -~-

Percebia progresses, mas, mesll}_O.Jl~Sirn, 
persistiam alguns quesfionamentol? . .Seoti~u1u.e era 
muito dificil, somente com algumas entrevistas com 
a professora, desmistificar alguns coj)ceitos -;,c;i~o 
arraigados em sua pratica. Refleti~ ~obre~~OJilO 
potler~fra_pJ:9fessora~r>romovendo ~ma_ 

m uaanc;:a em sua concepc;:ao e, 
COrisequeritemente, em sua atll~<;:ao_. 
~ Eri~_gl,Jestionam~nto_s sobce_ mi!lb.?~. 
atuac;:ao me acompanhava!!l_ n_c>. des_envolvLmen1o 
ae meu trabalhO.- Esses questionamentos 

· advinham, !9mbem~ de releituras ·que vif!ha 
fazendo de autores que escreviam sqbre a atuac;:ao . 
a·a psicologia no contexte escolar, na tentativa de 
encontrar alternativas para rT]inba a_c;:ao~ 
. -- - Com ec ei a sentir necessidade de 
compree~melho( a natureza das inter-Venc;:6e~ 
que realizava ~ Para comec;:ar a entender essa 
q uestao, acho que senainteress(!ntelniciar com as 
cn11cas que comecei a fazer, qu_aoto a foJr:na .como 
Vlnna atuando, ao desenvolver meu trabalho como 
P5ieo1oga eSc6.!9r gaS]ctetalii! aa:Educa.c;:.a.o. -
--~- • Camecei a perce~er qy~.~mbQra fo.ss~ 
meu oojetivo aescaracterizar a queixa como 
-centrada iia ·crianc;:a, acabei "Perceb~nd;- g~e ·c; 
pr6prio fato deentrevistar os pais e -obs51~r a 
criaflc;:a- stJgeria- a-s· professosas- que - o.:..-pmblema 
pudesse estar naquela. Tal percepc;:ao levou-me a 
questionar muito meu trab<i lho. - ~ 

c ·om-ecei afazer uma autocritica baseada 
nas leituras de PATTO (1984, 1986 e 1991). 
~ssim , a l?_artir da _g_or)statac;:aQ_Qe_ LLIT@ 
incongruencia P!~~[l1e em. rn_e.u_ trabalho,- L que 
passeia 5Uscar outrc.~s possibilidades de. atuac;:ao 
como psico.iOga~scglar. 

-::~·- .. ;;..~ ....... ~,~~~-~;-~ .. ---.~ 

APROXIMA<;;AO COM A REALIDADE DAS 
CRECHES 

F:~Kalelame.n1§...J:l esses ~tio_[laE'lento~s 
constantes e da prat~~qu~ vinha desenvolvendo , 
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~ora.s_e_.p.ai.s.~b.QU.ve rrma solicita.Qao 
or parte da administragao - em 1991 - para que eu 

realizasse um trabalho mais diretamente ligado as 
creches. Comecei, entao, a realiza.r:.. urrL..!@!Jalho 
conjunto com as assistentes sociais e a pedagoga, 
passando _tintegrar _a Eguipe Tecnica, ..£We seria 
responsavel pelo trabalho junto as creches do ----- - - - _.. - ·-
municipio. 

- · - Com a passagem das creches para a 
Secretaffa da Educa~ao-e COii1 005jetTVO de 
escaracterizarmos a instituic;:~o de seu aspecto 

asSlstencialista, as creches "fo ra m a enqffilnaoas 
C"entros - de ~Convilt§ri'Cia lnfuntil_e _ Municipal 
(CCIM) . Nossa Equipe Tecnica tinha como objetivo 
promover"Umamuda~ na ~once-P-9ao de creche 
e, consequentemente, no trabalho a ser 
desenvolvido nessasunidades.Era . necessaria 
elaborar um a proposta-· d e irrterve_nc;:_ro que 
propiciasse a compreensao do aspe_cto_educativo 
00- trabalho com crian9as de 0 a 7 aDDS, em 
detrimento do aspecto assistencial, que 
predomliiavanoatendimento_a_ e_s_s_a faixa-etaria 

A ConstTtuic;ao Feder(!~_ de J 9_8_a,Jl.o_q.u_e se 
refere ao direito a educac;:ao, promoveu uma 
muaanc;:a na vrsao -do trabglho ~-ser desgnvolvido 
com as crianc;:as de 0 a 7 _S!J.OL Enfatizava a 
Tmp-ort<'fncia de nw esfirmos_o_ trabalho com crianc;:as 
pe quenas de um carater ed.ucativo. · -

A partir do contato que tivemo_§_com os 
profissionars de creG[le~ e com_ a_c.eaUdade~ dos 
CCIMs, fCiieiaborado um Cu!§cu:J_g_ F_o_r.ma~ao para 
asA'ors (auxiliar do desenvolvimento infantil). 
Nesse curso-:-tambem houve a participac;:ao das 
cbordenadoras dos CCIM, com durac;:i o-de- 6 
mE:rses, durante - o 2° semest@ de JJlru_Seu 

o bjetivo era promover uma reflexao por parte das 
_Drs £ os_ (:CIMs sobre slla pratica , _a_rlliftir de 

tematicas, como: concepc;:ao de .Efec.b_e; concep£ao 
ae-Gri~ autoridade e autoritarismo; 
desenv.olvime nto infanti l; e trabalho com familia. 
- Du rante e ap6s o termino do Curso de 
Formac;:ao, percebemq_s q_ue s~~a::- nece'S'S"fuio .um 
acorii'Panhamento mais direto do trab§]hQ_ das 
eaacatloras acfs ·c-CIMs~ pols havia dificuldades de 
implantinem, na- p_:~tica. · _a_ noya _F2I_Oposta 
peg~g6gic_g_,_ 

- Dessa forma, foi ~osta P~.!:a o ano 
seguinte, como continuidade do Curse de 
F=ormac;:ao, a realiz~c;:ao-:-de urn projetoJ5TiOiO,Como 

-forma de pro-piciar uma interven c;:ao mais -di~ta e 
maier efetivac;:ao da Q.rQp_ost§l p_edagQ.gl ca. Assim, a 
'EquipeT e£Jl~CL Qjyidiu-se., fican.do~uma..as.sis.tente 
soaai:-a pe<;Lagoga~e~a- •"p_s.il;:~QJg_g"a_mJill; voltadas 
para uma intervenc;:ao mai§ sisle f12atica junto a dois 
GCIMs; e a outra a.s_sLs.tente-soci~uas 
Oflentadoras pedag6gicas passaram a atuar nas 
'emais creches, de forma mais esporadica, 
porq~contavam 12om -um - maior numero de 
unictaaes.- - -· 

· - Dessa forma~e.cei a me aproximar -- -dos problemas vividos no . cotidiano das creches e 
arne interessar por-ele~ ·--- ----

Ao finalizarmos a experiencia com o 
Projeto Pii0t9, percebemos que a maior dificuldacre 
-- -- . - -,... --- .....,. 
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na implanta,.:ao da nova proposta pedag6gica se 
referia a falta de condi,.:oes que as coordenadoras 
<de creche sentiam em poder p6r em pratica a 
·orienta,.:ao pedag6gica discutida, as vezes, devid'o 
a problemas na estrutura fisica da creche, falta de 
condi,.:oes materiais e falta de tempo para 
cooraenadoras realizarem a coordenacfao 
pedag6gica. 

Ao entrar em contato cada vez maior com 
as dificuidades vividas· pelas coordenadoras de 
crectie, comecei a delinear minha problematica de 
pesquisa, -que come,.:ava a· fer inicio durante a 
realiza<;ao do CUfSc'nfePos-Graaua,.:ao (Kilestrado) 
e:mPs ico!.Q_~sg_olar n~n iversidade de Sao 
Paulo. 

A realidade de trabalho vivida pelas 
Coordenaooras- decreche parecia-me coriiposta· de 
lanta complexldad8,-que foi influindo cg~da ye£ 
rnaisem . meu -trabalho,_ eoquant4r.ofissional e 
j)eScjUisadora-:-
. Assim, fui construindo meu projeto de 
pesquisan o rriestracfoque nasceusustentado em 
minha ·pratic~qrro~s1on '!) na ~~~ ~~- p~ic_9JQg.@ 
escolar. -

Ao elaborar o projeto para a disserta,.:ao, 
tinha, '!m1 mente, dois questionamentos 
1mportantes que me guiara·m em todo o percurso, 
enquanto pesquisadora: - - -
'1. como compreender melhor a exQeriencia das 

cooltlenadoras de creche?- - - -- · 
2. ·como- concretiz9r urn trabalho, _ eoquanto 

· ps.ic61oga escolar, que fosse mais critico, 
qu estionador; transformador? ~ 

•. 'I 
· lnteressada em estudar a problematica 

vivida pelas coordenadoras de crec@ ,_foi~se 
delineand o minha preo_£1dQac;:ao em pro_cur~r 
levantar aspectos desconhecidos da pratica de "ser 
cooraemadora:·- . 0 - que - ctfficultava 0 

ciesenvoivimento aeriosso t rabalho com elas e 

Assim, surgiu a seguinte ideia: realizar urn 
depoimei'fto com cad a coordenadora,- atrav"e'S ·do 
qual elas me-estariam relatando 0 que signific<i"va a 
expe·rrenc ia de "ser coordenadora ·de CCJM",. na 
sua propria perspectiva. 
· Acreditava que o conhecimento obtido 
atraves dOSdepoimenfos po'de'rfarevelar-me lima 
nova possibilidade de interven,.:ao, que 
cO'ntrinuisse nao somente para a minha pfatica 
profissional, mas de psic61ogos escolares, em 
geral., 

A COLETA DOS DEPOIMENTOS 

A realiza,.:ao dos de[:!oimentos com as_ 
coordenadoras nos possibilitaria obter uma melhor 
compreensao que pudesse auxiliar, nao somente o 
meu trabalho, ou da Equipe Tecnica como urn 
Toao, mas, principalmente, 0 trabalho aas -pr6prias 

~--r- - - ~ . -
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coordenadoras. Para mim, foi-se tornando, cada 
vez mais, necessano conhecer, -ma1Sdef58rt0,8" 
-experiencia das ·coordelladOras, suas dificuldades, 
as-sit~oes vivida.s, _ para que QUaesseriios 

esenvolver -urn traballio que fosse mais ao 
encontro de SU§!S.l.EtafS DeCEfSSi'dades. -
- -En~uanto refletia sobre ~ss§_ 
problematica, fiz a leitura da tese "A experiencia 
de psic61ogas na comuriTcq_,.:_ao_a e -=-l]~ssas" 
~(Schmidt, 1991). Essa lej!u [a~ foi .JY.o.d.ameotal, 
auxiliando-me_n_a.::::retrexao __ do ponto de_. vista 
metodol6gico. Fui descobrindo a importancia .Qo 
relato da · experi€mcia . d~_ • .J:>§ssoa,~ ~uiotQ a uma . 
aetem;inada situa,.:ao que ela presencia e vive, e 
que o--pesquisador nao vivenciou, mas b_us.ca 
compreender. A ideia de trabalhar com 
depoimemtos parecia - permitir a revela,.:ao dessa 
experiencia. A opc;:ao por d~poimentos Joi 
aecorrente da' necessidad~ de compreensao da 
quest&>, pois, - de-ntre as tecnicas ct~ col etas de , 
dados em u ma pesquisa gualitatiya, foi _a que 
·prop1ciava uma melhor aproximac;:ao com aquilo 
que buscava compreender: a experiencia d~ ser 
coord€madora de creche. -·- Pemsei nessa 
poss16iTidade, dada a questao de existire._m tres 
fo-rmas-c:f'eo5lenQao de relato oraj,_gue sao :~a 
hist6ria de vida, o depoimento e a eotre.vista. 
Embora os dois ultim_Qs se constituill!lJI.EU~Latos da 
experiencia do individy_o, possuem, todavifl, 
aiferenc;:as_entresi. -- -

Com relac;:ao aos de[:)Oill}® tO.§., .. P§reira de 
Queir6z (1987, p. 275) explica que, em cieo.cips 
SOCiais7 depoiment6s significam "OJelatQ_Jl~ algo 
que o informante - efetivamente rneseQciou, 
~ --- . experimentou ou , de g_lguma forma~ conheceu, 
~D;" assim, certlficar. 

7\o propor coletar deppimentos, o 
pesquisaoOfesc olhe, da experiencia dQ sujeito, l,Jm 
'set6r de sua vida q!Je lhe interessa e ao qual o 
pesquisador e sujeito devem ate~:=.se._ No 
aepoim-en to, existe liberdade no~o..!to_c_el~ 
p ois ·opesquisador n§o.vai- r;>aca o_depnimento-com 
um{ol ae perguntas prontas para 0 sujeito. 
~ ~a ~ioi l idade Q.o ;Ti_;;.e curso ~o 

pensamento e das lembran,.:as" (Schmidt, 1991, p. 
73), sendo que pode haver momentos em que o 
pesquiSaaor fac;:a algumas perguntas no decorrer 
era · escuta do relato do sujeito, relacionadas a 
aspeclos trazidos peTos_pr6prios. __... '---- -~ 

£.rruneu trabalho profissional , atuava com 
urn totaT.de on~e ~QQrdenadOlgS , _sem::to_qu_e quatro 
administravam creches nos distritos de Presidente 
nudente e sete faziam esse trabalho nasc reches 
lbcai5. .. --

• - Optei por realizar urn depoimento corn 
cada coordenadora das creches locais, por 
acil iaade de Tocomo,.:ao e _disponibilidade_,de 
lempo das mesmaS. - . 
---A diTfculdade de locomQc;:_ag_aJe_o_s_dis.trito.s 
(devido aalsfancia, falta de conduc;:ao) e men~::>r 
tempo disponivel .. das coordenadoras que Ia 
frabaThavam, em Presidente Prudente, nortearam a 
e-scolna aa-amos1fa - - .. 
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_Apgs a obtengao dos depoimentos com as 
sete coordeMdoras, 6 _prQ_~l£!:1.2.__Passo . fQ.i oUVir . a 

Tala das c6ordenadoras, na tentativa de aproxir:nar
m e de se us r elatos7 buscando a CQ.mpreensao de 
§..ua _experiencJ?: : ou _seja,_ o _m~ prot:>lema _de 
pes~i~a,. 

Em seguida, foi elaborada uma tr§lnscrigao 
literal dos depoimentos, com pos~rior 

textualizagaO,"Vi"Saildo 1r-ansformaj _ o t ex!9 falado 
em texto escrito (Ataide,-f 993). ba escuta inicial de 
todos os -·depoimentos, -u-rn aspecto mostrou-se 
""- --- - -~ 

bastante relevante: a necessidade que as 
coordenadoras senti am -de serem ouvidas.- Io.das 
elas apontavam para a falta de apoio na esfera 
afetiva, pais, seg l.Jlldo _a§ ~_ill)_,_n6.§., os 
e.r.9flssionais da ~quipe, nao dispensavamos 
atengao ao seu lado em.ocjQnal. 
- -Apartir-d essa ~onstatagao, foi proposta a 
criagao - de urn momenta, - para que todas as 
coordenadoras (locais e qos distritos) pudessem 
es tar comigo ~m 9ruEo-e tivessem condi<;:.2~ de 
expressar seu pensamentp e elaborar?m . §!?US 

' sentiinentos, quanta as dificuldades vividas no 
coti c:liano da cr eche. . -- - -

Nesse momenta, percebi que h8 uma 
rSllggao -d-e Gomplementagao entre a fungao de 
profis~ional e pesquisadora, p ais a c0le;ta .de 
aados, como pesquisadora, levou-me a uma nQva 
proposta d_e trabalh_9 ,~nquan1Q p.§ic6J.Q99.e..s_c.Q.l.ar. 
·-- A nova proposta de montagem desses 
grupos -:com- as coordenadoras_ fgi_ Lnfll_.le_n<2ad~ 
tanto per<3 consfcifagao obtida atraves dos 
depoim~nios,_ como tambem baseada em no'!.as ' 
leituras que fiz na area da Psicologia Escolar. 
· - A leitura do texto de Souza et al (1989, 
p.7) "Aq uestao do rendimento escolar: mites e 
-preconceftos" foi fundamental, pais me ajudou a 
vTslumbrar uma nova proposta de atuagao. Nesse 
artigo-, - souza explica que ela e as demais 
-psic61ogas do Servigo de Psicologia Escolar (USP) 
vern tiitroduzlnao, em sua p(atica d.esemtolviga Qas 
escoias p~biica-s, a criagao de espagos de fala, ou 
seja, "de ex pressao daqueles que, normalmeote, 
!g_r:n sido impedidos de faze-lo, q_uer !Ia. esc_gla, 
quer nas demais instancias da sociedade" . 
· Essa estrat~gia de trab(!Jbo _pr9posta 
pelas autoras tern como objetivo possibilitar queos 
membros - da - unidade escoiar, -envOlVidos n o 
processo de escol§u'iz<!_<;:ao, _possam anali~r. de 
forma maTs consistente, a realidade escolar e, 
dessa forma, propiciar perspectivas de muda.tl<;:as. ------ .. _ _.,.. -~ ....... --- ..... _ _.. . ...._ . . ~, 

Portanto, urn trabalho dessa natureza, 
com a fc;r;nagao de urn grupo, caracterizado como 
·espa<;:os de .f?ICl .• _loi - reali~ado cor:n - -as, 
coordenadoras de CC~Ms, na t~ntat[v_g cl!? ..Qte.r~cer 

·~orte §f.e.J!v..Q_ e_ tr_oca d_E; experienS@s.J!i§ando a 
·uma melhor cornpre~nsao d_e ~l!a pratica,~enquanto 

coc;rctenadoras. 
· - Com esse . trabalho, que ocorreu 
quinzenaTn1ente:-durante -4 - hora;, e durante urn 
semestre, houve urn fortalecimento do gr_up_o de 
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coordenadoras2
. . Voltando a questao da 

Tnterpretagao dos depoimen tos,v ale citar que, 
enquanto pesquisadora~ tinha em- maossete 
depoimentDS; sendo que, para l.lma pesquisa 
'qu-alitativa o total de sefe depoimentos -eraum 
volume muito grande de material a ser analisado. 
Entao {ive _como .9bjetivo localizar, dos . sete 
depoimentos, aqueles que se mostraram mais 
significativos sob a perspectlva do pr oblema dessa 
"iiissertagao: a experiencia de ser coordenador a -de 
~e_sbe, .!_oca~izando prioritariamente_ os ~s 
subjetivos. Portanto, ap6s ouvir e ler todos os 
depoimentos , foram localizados tres ~q~e ;;ais 
expressavam OS objetiVOS do Q{Oblerng_Cen tral da 
esquisa. Esses foram escolhidos, dada _ sua 
eiifase na d imensao subjetiva, porque em_cigQ_e~ e 
reflexoes iam emergindo, possibilitando uma 
£_onc:_eitualizag~odas me§rila~ -- -~~ 

Com relagao a __ a~es~ntac;:ao . das 
coordenadoras, pos~o _dizer _ q.Y.EL as Que 
participaram d-essa pesquisa, na epoca da coleta 
cfos a~p6iment6s, finham idades_ enire~4o:e 50 
anos~ ja trabalhavam em creche, em urn Qe;iodo mrcTio de 6 a nos. - . - --~~ -· ~ 

INTERPRETACAO DOS DEPOIMENTOS 

Foi feita uma interpretagao dos 
depoimentos-:-baseada na dimens~o subjetiva, que 
] l? _ res.peito aos sentimentos envolvidos na 
experi§ncia de ser-coordenadora de creche.-
- ~- No con junto ·dos tres depoimentos, os 
context;Js experienciais localizados como 
[xeseiites na experiencia das coo!dne~adoras·.· e 
gue, de certa forma, aparecem de modQ~.Rifcito 

ou nas entrelinhas sao os apr_esent(ldos 2-.l:?~r. 

SOLIDAO 

Uma sensagao de solidao encontra-se 
presente em dois depoimentos. No entanto, no 
depoimento de uma coordenadora, e forte, como 
toda sua fala estava pautada nesse sentimento. 

A solidao e expressa, atraves de uma 

sensagao de abandono, urn sentimento de que 
elas teriam sido "abandonadas" pelas profissionais 
da Equipe Tecnica. Sentiam-se deixadas sozinhas, 
para resolverem tantos problemas. 

Alem de ser expressa na forma de 
abandono, a solidao aparece associada a urn 
sentimento de desamparo, de falta de apoio frente 
a situagoes conflituosas. E como se as 
coordenadoras nos estivessem transmitindo uma 

sensagao de isolamento, falta de base, falta de urn 

apoio, como se estivessem s6s, sem ninguem para 
ajuda-las. 

2 Essa ac,:ilo culminou com algumas conquistas, como, por 
exemplo, uma revisao da questilo salarial das coordenadoras, 
cujo salario se encontrava bastante defasado. 
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DESVALORIZACAO 

Sentimento de desvalorizagao esta 
presente em todos os relates, aparecendo com 
muita intensidade e, na maior parte das vezes, de 
forma clara, explicita, conceituada pelas pr6prias 
coordenadoras. 0 sentimento de desvaloriza<;ao e 
expresso de varias formas. 

Deparamo-nos com uma grande gama de 
significados atribuidos ao sentimento de 
desvaloriza<;ao. As pr6prias coordenadoras o 
descrevem, ora relacionando-o quanta ao papel da 
coordenadora, ora quanta a sua propria pessoa. 

Em algumas falas , o sentimento de 
desvaloriza<;ao vern carregado de muito 
ressentimento, tristeza, sensa<;ao de anula<;ao 
enquanto pessoa. A desvaloriza<;ao tambem e 
expressa, atraves de uma certa critica a 
administra<;ao, por considerar que nenhuma das 
gest6es tern atribuido a devida importancia ao 
cargo de coordenadora e nem aos demais 
trabalhadores de creche. A desvaloriza<;ao 
tambem e descrita como ausemcia de 
reconhecimento, pelo excesso de atribui<;6es que 
elas acabam exercendo, mesmo sem ser de sua 
competencia, e pela doa<;ao que se da no 
desempenho de seu trabalho. 

Alem disso, e expressa, tambem, a 
sensa<;ao de que, cada vez mais, sao 
acrescentadas novas responsabilidades as suas ja 
tao numerosas fun<;6es, sem o devido 
reconhecimento ou valoriza<;ao. Emerge, tambem, 
da fala de uma coordenadora, a sensa<;ao de que 
as coordenadoras s6 tern deveres, mas nao 
direitos. 

Outro ponto importante que aparece 
aliado a desvaloriza<;ao e a questao financeira. Ha 
uma associa<;ao entre desvaloriza<;ao profissional 
e uma baixa remunera<;ao. Ou seja , os baixos 
salaries das coordenadoras tambem sao vistas 
como indicatives da sua situar;:ao de 
desvaloriza<;ao. Aparece, ainda, uma possivel 
explica<;ao para a falta de valoriza<;ao, quanta ao 
papel de coordenadora de creche. Apesar de haver 
um grande sentimento de desvaloriza<;ao, algumas 
coordenadoras conseguem sentir uma certa 
valoriza<;ao, quanta a seu trabalho. Tal sensa<;ao 
parte dos pr6prios funcionarios da creche e da 
popula<;ao do bairro onde esta inserida. A 
comunidade as valoriza, contrariamente a 
administra<;ao que as emprega, para a presta<;ao 
de servi<;os a essa mesma comunidade . 

IMPOTENCIA 

A impotencia se manifesta como urn 
sentimento que esta presente naqueles momentos 
em que a coordenadora quer ver um problema 
solucionado, mas depara-se com seus pr6prios 
limites ou limita<;6es impostas pela administra<;ao. 
Expressa-se como urn querer sem poder 
concretizar o desejado. E dificil entrar em contato 
com esse sentimento, pais ha um desejo implicito 
de que pudessem resolver todos os problemas, 
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embora, conscientemente, reconhe<;am sua 
impossibilidade. 

REVOLT A 

Nos tres depoimentos, percebi como todos 
estao repletos de revolta e magoa. Os relates 
deixam aparecer como ambas as emo<;6es estao 
muito entrela<;adas. Em algumas situa<;6es, esses 
sentimentos sao expostos de forma direta, e, em 
outros mementos, aparecem de forma velada. A 
meu ver, foi o sentimento mais presente e intenso, 
embora, em cada depoimento, a revolta seja vivida 
em diferentes contextos, pais tal sentimento e · 
vivenciado por cada uma delas de forma peculiar, 
frente a diferentes situa<;6es. 

Para uma das coordenadoras , apresenta
se com muita intensidade a revolta dirigida 
basicamente aos profissionais da Equipe Tecnica, 
devido a falta de apoio nos mementos em que ela 
estava passando por grandes problemas no 
trabalho. Sentiu-se muito magoada, por nao ter 
recebido ajuda em fases tao dificeis, a qual 
pudesse auxilia-la a compreender seus conflitos. 

Outro fator mobilizador da revolta dessa 
coordenadora foram as cobran<;as feitas pela 
Equipe Tecnica, quanto a aplica<;ao de uma nova 
proposta pedag6gica. A rea<;ao foi sentida por ela 
como muito exigente, principalmente, por ter 
considerado que foi dado pouco tempo para que 
tais mudan<;as fossem efetivadas. 

Alem disso, a mesma expoe, de forma 
bern clara, a magoa e revolta dirigida a mim, 
enquanto psic61oga que atuava na Equipe Tecnica, 
por nao te-la auxiliado em mementos dificeis. Para 
ela, o psic61ogo teria por obriga<;ao intervir nessas 
situa<;6es. 

No entanto, o fator mais forte de revolta 
para ela refere-se, principalmente, a falta de apoio 
emocional. No momenta em que falava dessas 
quest6es, parecia vivenciar uma grande magoa. 
Emocionou-se muito, chorando, ao falar sobre 
essas situa<;6es geradoras de revolta , ou seja, a 
raiva, por nao ter-se sentido apoiada , quando mais 
precisava. 

Ja para outras coordenadoras. o 
sentimento de revolta vern a tona, devido a fal ta de 
valoriza<;ao profissional, financeira e de condi<;6es 
materiais para desenvolver um born trabalho. Por 
um lado, a revolta emerge, devido a sensa<;ao de 
elas nao serem valorizadas, considerando, 
principalmente , a grande doa<;ao que elas sentem 
fazer pela creche. E a falta de reconhecimento que 
gera magoa e revolta, a ponto de algumas 
colocarem que nao vale a pena "matar-se" pelo 
trabalho. Nesse tipo de coloca<;ao, podemos 
perceber como, implicitamente, ha tambem raiva, 
por se doarem tanto e serem tao pouco 
reconhecidas. 

A questao salarial tambem e outro fator 
que mobiliza muito urn sentimento de revolta em 
uma das coordenadoras, que, inclusive, acha 
injusto um salario tao baixo, principalmente se se 
considerar o acumulo de responsabilidade em suas 
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maos e a ausencia de uma pessoa, como uma 
secretaria ou escrituraria, para ajuda-las na divisao 
de fungoes. 

A revolta tambem aparece como sendo 
originada frente ao excesso de solicita<;:oes e 
cobrangas que vern do setor administrative. Tal 
fato leva, inclusive, ao questionamento critico da 
fun<;:ao de coordenadora. A realizagao de 
atividades burocraticas, como preenchimento de 
relatorios e pedidos de materiais, tambem leva 
uma das coordenadoras a revoltar-se. 

ANSIEDADE 

Urn dos maiores geradores de ansiedade 
nas coordenadoras e o proprio cotidiano da creche, 
que, por sua complexidade e dinamica, mobiliza, 
nelas, urn constante estado de ansiedade e 
apreensao. Foi urn dos sentimentos que se 
expressou de forma similar em todos os 
depoimentos. A ansiedade e vivida quase que 
diariamente ou ate mesmo a todo instante. 

A propria tala das coordenadoras, a forma 
de se referirem a isso demonstram essas 
sensagoes, ate mesmo no momenta da coleta dos 
depoimentos. Falavam rapidamente. Ao mesmo 
tempo em que conversavam comigo, tinham que 
levantar-se e atender chamados, ora de 
funcionario, ora de maes ou de criangas. A 
situagao do depoimento foi, ela propria, reveladora 
da ansiedade vivida pelas coordenadoras em seu 
cotidiano de trabalho. 

Realmente, sua retina e muito corrida , 
repleta, como elas mesmas dizem, de coisas novas 
a cada momenta, de tal forma a inviabilizar a 
realizagao de atividades planejadas 
antecipadamente, como, por exemplo, orientagao 
as ADis. 

Urn aspecto chama a atengao: as tres 
coordenadoras referem-se a urn estado de medo 
ou tensao constante, ao pensar nas crian<;:as. Ha a 
possibilidade de alguma crian<;:a acidentar-se e 
machucar-se gravemente na creche, 
principalmente devido a falta de recursos tanto 
materiais (como carro, telefone, posto de saude 
proximo a creche), como pessoais (enfermeiros ou 
auxiliares de enfermagem dentro da propria 
creche). lsto impossibilita urn atendimento 
adequado e rapido as criangas, bern como dificulta 
a informagao nos casas em que ha criangas 
internadas em hospitais (elas querem noticias 
diarias). 

As proprias coordenadoras parecem ter 

introjetado a responsabilidade que e passada pela 

administragao. 

Foi apontada, ainda, por uma das 

coordenadoras, uma outra situagao que igualmente 

as deixa bastante apreensivas: a falta constante 

de recursos materiais na creche. Dessa forma, fica 

dificil educarem e administrarem simultaneamente. 
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ANGUSTIA 

Sentimento de angustia e gerado em 
algumas coordenadoras, manifestando-se na 
forma de duvidas, conflitos e dilemas, os quais, 
tambem acarretam inseguran<;:a. Uma das 
coordenadoras apontou para o fato de que, ate ser 
efetivada como servidora municipal, era 
constantemente acometida por uma grande duvida, 
quanta a possibilidade de ser retirada de sua 
fungao ou da creche na qual trabalhava, quando 
havia mudan<;:a na Administra<;:ao Municipal. Ela 
passava por periodos de inseguran<;:a, pais sentia 
seu cargo efemero. 

Ja outra coordenadora passa por 
mementos de muita angustia , quando se depara 
com a falta de vagas, problema muito presente nas 
creches. Ve-se impossibilitada de oferecer vaga 
para uma mae que necessita muito da creche. Fica 
muito dividida frente a seguinte situagao: existem 
criangas na creche cujas maes nao trabalham e 
existem maes que precisam trabalhar e necessitam 
da creche para tal, mas nao tern a vaga. Embora 
uma coordenadora saiba ou compreenda 
racionalmente a questao de que a creche e urn 
direito das criangas, independentemente da mae 
trabalhar fora ou nao, ela se ve muito angustiada, 
frente a situagao da mae necessitada. Esse fato a 
coloca diretamente frente a sua impotencia. Ela 
entra nesse estado, por emocionar-se com o 
desespero de algumas maes. 

Em sua fala, por outro lado, tal 
coordenadora parece entrar em contradit;:ao entre 
seu conhecimento teorico e sua experiencia 
subjetiva.Caso se deixe guiar exclusivamente pela 
sua dimensao afetiva, ela cederia a vaga para a 
mae trabalhadora, o que poderia entrar em choque 
com o que lhe foi transmitido teoricamente. 

PRAZER 

Juntamente com o sentimento de 
desvalorizagao e revolta , o prazer tambem e urn 
sentimento que surge com certa intensidade na 
tala das coordenadoras. Na maior parte das vezes, 
apresenta-se associado a urn mesmo significado, 
ou seja, esta relacionado, nos relates, ao contato e 
convivencia com as crian<;:as e ao proprio trabalho 
que realizam. Apesar das dificuldades, as 
coordenadoras encontram, nessa fungao, prazer e, 
portanto, realizagao profissional. Entretanto . esse 
prazer associado ao contato com as crian<;:as traz, 
como contrapartida , urn grande sentimento de 
perda, quando chega o momenta de as criangas 
sairem da creche, para irem para outro bairro ou 
para a escola. Esse sentimento de prazer 
manifesta-se, ainda, atraves de grande 
envolvimento emocional e peocupagao com a vida 
da crian<;:a fora da creche e em seu futuro, sentido 
por todas as coordenadoras. Ao mesmo tempo, em 
que as coordenadoras percebem seu grande 
envolvimento e preocupagao com as crian<;:as, elas 
os analisam de forma critica. Questionam, por si 
proprias, sua atitude, avaliando que talvez estejam 

~ 
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extrapolando seu papel de coordenadora de 
creche. 

0 contato com as crian<;:as e considerado 
o fator mais motivador e gratificante, que mantem 
as coordenadoras na fun<;:ao. De certa forma, e o 
prazer obtido com as crian<;:as que garante a 
permanencia das coordenadoras nas creches. 

Prazer tambem surge em rela<;:ao a outros 
fatores, como: manuten<;:ao do mesmo quadro de 
funcionarios, desde que iniciou o funcionamento da 
creche, pais o conhecimento das pessoas permite 
uma melhor orienta<;:ao; chance que elas tern de 
trabalhar com as familias, no sentido de poder 
escuta-las quanta a seus problemas e, assim, 
contribuirem com familias e crian<;:as; par ter 
permitido uma reflexao acerca de seu trabalho; 
quando observam mudan<;:as na creche, ou seja, 
ao obterem resultados satisfat6rios de seu 
trabalho; quando presenciam manifesta<;:ao de 
carinho das crian<;:as para com elas e em ter 
realizado o depoimento, que e o objeto de estudo 
dessa disserta<;:ao. 

Para as coordenadoras, a vida das 
crian<;:as em suas casas difere muito das condi<;:6es 
materiais oferecidas pela creche e acreditam que 
isto possa deixa-las confusas. Na creche, banho e 
comida quente na hora certa sao oferecidos, o que 
elas sentem falta em suas casas. Mesmo tendo 
essa sensa<;:ao, as coordenadoras, ao lhes 
explicarem a situa<;:ao procuram compreender a 
situa<;:ao de vida da crian<;:a, buscando nao acusar 
as maes, mas entendendo a situa<;:ao pela 
dimensao social. De qualquer forma, essa e uma 
questao que mobiliza muito a emo<;:ao das 
coordenadoras. 

DOA<;AO AO TRABALHO 

Uma sensa<;:ao de doacao e entrega ao 
trabalho na creche permeia a fala de algumas 
coordenadoras. 

Essa doa<;:ao aparece atraves das 
seguintes formas: nao param no horario de almo<;:o, 
ficando, na creche, ate 10 ou 11 horas corridas. 
Dessa forma, nao ha memento de pausa ou 
descanso no trabalho, o que acaba acarretando, 
para uma da coordenadoras, urn certo abandono 
do lado pessoal em beneficia do profissional. 
Consequentemente, gera urn certo afastamento da 
convivencia familiar. Questionam a influencia que o 
lado profissional exerce no lado pessoal e vice
versa. Ha uma preocupa<;:ao tao intensa com a 
creche, que faz cor:n que as coordenadoras levem 
"problemas" para casa, ou descarreguem sua 
raiva, que seria originada par problemas na creche, 
em cima de sua familia, comprometendo a rela<;:ao 
familiar. Por vezes, deixam de lado suas pr6prias 
atividades, para assumir o trabalho de outre 
profissional, e, assim, nao comprometer o 
atendimento as crian<;:as. 

Portanto, urn excesso de preocupa<;:6es 
marca a experiencia das coordenadbras. Esse 
dado revela sua necessidade de falar sobre seu 
trabalho, ansiedades, preocupa<;:6es, de · forma a 
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poderem lidar, de modo mais satisfat6rio, com as 
quest6es suscitadas na creche. Sentem que 
precisam aprender a separar urn pouco mais a 
dimensao pessoal da profissional. Seu dia-a-dia 
esta replete de condi<;:6es que interferem na 
dimensao emocional, mais subjetiva. Percebemos 
isto, atraves de seus relates, que expressam como 
sao expostas continuamente a situa<;:6es 
conflitantes e variadas: problemas familiares (as 
vezes graves); reclama<;:6es das funcionarias, as 
quais elas acabam dando urn suporte emocional; 
maes que surgem chorando, desesperadas, ora 
queixando-se dos problemas familiares, ora da 
falta de vagas, solicitadas praticamente todos os 
dias; crian<;:as solicitando sua aten<;:ao e, as vezes, 
tambem chorando, levando-as a querer resolver 
prontamente tais problemas. 

Essas situa<;:6es aliadas a extrema 
dependencia que todos os demais funcionarios da 
creche tern para com as coordenadoras sao fatores 
que lhes acarretam urn ample desgaste emocional. 

Ao ler suas queixas, sou levada a encarar 
as coordenadoras como pilares, figuras centrais da 
creche, sem as quais ela poderia desmoronar. 

INSATISFA<;AO 

Uma insatisfacao profunda aparece 
particularmente na fala de Maria e diz respeito a 
vivencia mais marcante que ela estava tendo no 
periodo em que foi realizado seu depoimento. 

Essa insatisfa<;:ao revela-se aliada a falta 
de espa<;:o que ela sente haver para as 
coordenadoras, no sentido de nao serem 
reconhecidas e de nao terem uma representa<;:ao 
forte frente a administra<;:ao.Talvez por isso, 
percebe que nao ha respaldo material necessaria 
para urn born desenvolvimento do trabalho na 
creche. 

SENTIMENTO DE POSSE 

Urn sentimento de posse quanta as 
crian<;:as, as funcionarias e a propria creche e seus 
equipamentos nao aparece muito explicitamente 
em todas as falas. No entanto, e percebido nas 
entrelinhas. Embora algumas ate falem 
racionalmente que sabem que a creche nao e 
delas, no seu intima, parece haver a presen<;:a 
dessa posse. 

Tambem denuncia-se urn desejo implicito 
de que as crian<;:as da creche perten<;:am as 
coordenadoras, isto e, que sao de sua 
propriedade, assim como nos pertencem os 
objetos de nossa casa. No entanto, as 
coordenadoras, de forma mais racional, percebem 
que a creche nao equivale a sua casa e, portanto, 
nao lhes pertence. 

SEGURAN<;A 

Apesar de todas as dificuldades pelas 
quais as coordenadoras passam, desde as 
referentes a implanta<;:ao de uma nova proposta 
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pedagogica, para lidar com as limites da propna 
institui<;:ao, ate as decorrentes da falta de 
condi<;:6es materiais adequadas para um 
desenvolvimento satisfatorio do trabalho na creche 
manifestam, em suas falas, como, atualmente, se 
sentem mais seguras em sua fun<;:ao e quanta a 
sua capacidade de desenvolver um bam trabalhu 
profissional. 

CONSIDERAI;OES FINAlS 

Uma primeira descoberta e compreensao 
propiciada par essa pesquisa refere-se a realidade 
do trabalho de coordenadora de creche. A 
atividade envolve um sentimento de 
desvaloriza<;:ao explicito pelas coordenadoras, 
quanta ao seu proprio cargo, mas tambem dirigido 
aos demais trabalhadores de creche. Embora 
trabalhando ha tempo com profission~=. is de 
creche, antes de realizar a pesquisa, eu nao tinha 
a dimensao de grandiosidade de tal 
desvaloriza<;:ao. Tal sentimento tao forte remete· a 
um pensamento: par que sera que OS profissionais 
de creche tern tao pouco reconhecimento e 
valoriza<;:ao perante a sociedade? 

lsto me levou a seguinte reflexao: talvez 
tal desvaloriza<;:ao advenha do fato de esses 
profissionais trabalharem numa institui<;:ao, a 
creche, o foco, ela mesma, de desvaloriza<;:ao. As 
proprias coordenadoras tocam indiretamente neste 
ponto, ao apontarem que ha um preconceito nao 
so com rela<;:ao a figura da coordenadora de 
creche, mas com a propria creche. Como entender 
isto? 

Haddad (1991), em seu livro "A creche em 
busca de identidade" explica que existem varias 
formas possiveis de concebermos a creche. 
Acredito que seja em fun<;:ao da concep<;:ao de que 
temos e que a enxergamos como uma institui<;:ao 
valorizada au nao. 

Se consideramos a creche como um mal 
necessaria, que serve · somente para suprir as 
carencias e necessidades das familias de classe 
popular, nao conseguindo perspectiva-la senao 
como um "deposito de crian<;:as", nao 
conseguiremos dar a ela o destaque, au valor 
necessaria. Mas, felizmente , essa concep<;:ao de 
creche passou par transforma<;:oes, devido a 
mudan<;:as sociais e hist6ricas e esta ultrapassada. 

Haddad (1991) aponta que, nos ultimos 
anos, houve um progresso consideravel, quanta a 
discussao a respeito de creches no Brasil. Tal feito 
fica evidenciado, atraves da reivindica<;:ao par 
creches e pre-escolas, defendida par varios 
setores da sociedade, bern como pelos pr6prios 
profissionais que nelas atuam, grupos ligados a 
movimentos populares e setores academicos. A 
modifica<;:ao gerada par esses setores levou a 
aprova<;:ao de reivindica<;:6es bastante importantes 
incorporadas a Carta Constitucional de 1988, 
dentre elas, o artigo que determina "o atendimento 
em creches e pre-escolas as crian<;:as de 0 a 6 
anos" (artigo 208,inciso IV) e o que assegura 
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"assistencia gratuita aos filhos e dependentes, 
desde o nascimento ate as 6 anos de idade, em 
creches e pre-escolas" (artigo 72,inciso XXV) como 
um direito de homens e mulheres trabalhadoras. 
Dessa forma, como diz Haddad, o atendimento em 
creches e pre-escolas, pela primeira vez, e vista 
como um direito a Educa<;:ao e dever do Estado 
(Haddad, 1991, p. 32); a creche passa a ser vista 
como um equipamento social e educative, 
promovendo altera<;:6es nas propostas de trabalho. 
Contudo, mesmo contando com varias conquistas, 
ainda continua sendo objeto "de todos as tipos de 
discrimina<;:ao, par nao ser, ainda, reconhecida 
como uma area legitima da educa<;:ao e 
desenvolvimento da crian<;:a pequena" (Haddad, 
1991, p.21). Essa discrimina<;:ao seria originaria do 
desconhecimento, par parte da popula<;:ao, sabre o 
significado e fun<;:oes da institui<;:ao e dos 
profissionais nela inseridos. 

Portanto, se conseguirmos reverter essa 
situa<;:ao, ampliando nossas concep<;:6es a respeito 
de sua fun<;:ao, encarando-a de uma forma mais 
positiva como um equipamento educative "capaz 
de ampliar as rela<;:6es , experiencias e aprendizado 
das crian<;:as" (Haddad, 1991 p.111 ), teremos 
condi<;:ao de enxergar a creche e seus 
profissionais como uma institui<;:ao que merece um 
maior reconhecimento pela sociedade. Se 
percebermos 0 potencial que ela pode oferecer as 
crian<;:as, considerando-as como capazes e 
competentes, ampliando conhecimentos atraves 
da vivencia e intera<;:ao propiciada num ambiente 
coletivo, deixaremos de encara-la como 
desmerecedora de importancia. 

0 sentimento de desvaloriza<;:ao, 
identificado atraves da obten<;:ao dos depoimentos, 
mobilizou-me, enquanto profissional e 
pesquisadora. Arrisco-me a dizer que colaborou, 
para redimensionar as reflexoes que vinha, 
fazendo, quanta ao trabalho do Psic61ogo Escolar. 
Conduziram-me a entrar em cantata com a urgente 
necessidade sentida pelas coordenadoras par um 
espa<;:o, no qual possam ser ouvidas e possam 
encontrar ambiente propicio para desenvolver 
la<;:os mais afetivos. 

Esses indicadores demonstram a 
possibilidade de o profissional p6r em a<;:ao um 
trabalho voltado para a cria<;:ao de espa<;:os de 
fala. Ou, espa<;:o para fala que se caracterizassem 
como espa<;:os privilegiados de cantata, encontro 
entre o profissional (psic61ogo) e aquele que busca 
ajuda (coordenadoras de creche). 

Fui descobrindo que o psic61ogo pode 
proporcionar um ambiente tranquilo, livre de 
julgamentos, em que conflitos, dilemas, 
dificuldades possam ser expresses 
espontaneamente, sem medo, sem recrimina<;:6es. 
Um ambiente que seja capaz de gerar reflexoes e 
elabora<;:6es de experiencia, permitindo a cria<;:ao 
de novas sentidos para a vida pessoal e/ou 
profissional. 

-1 
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