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(RE) SJGNJFICANDO OS CENTROS DE CONVIVENCIA 
INFANTIL DA UNESP 
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RESUMO: A supera<;:ao da dicotomia entre cuidar e educar, gerada pela necessidade da adapta<;:ao dos CCI 's
Centros de Convivencia lnfantil da Unesp (Universidade Estadual Paulista) , a Lei 9293/96 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educa<;:ao Nacional , originou o presente trabalho, que tem par objetivo descrever e analisar as 
condi<;:oes de atendimento de crian<;:as de 0 a 6 anos, nas creches da Unesp, para a reformula<;:ao de suas 
diretrizes gerais de atendimento. 0 estudo vem sendo realizado atraves das seguintes etapas: caracteriza<;:ao 
dos CCI's ; diagn6stico das propostas educacionais em vigencia; e constru<;:ao de um "Plano de Educa<;:ao 
lnfantil" em parceria com as unidades de creche. Os resultados parciais indicam coerencia com o objetivo 
"assistencialista" presente na portaria n° 70, de 19/01 /82, que criou os CCI's/Unesp. Em consequencia , 
(re)significar a intencionalidade educativa , constitui ... o desafio post a. 

PALAVRAS-CHAVES: Educa<;:ao lnfantil; Cuidar; Educar; lntencionalidade Educativa 

ABSTRACT: Overcoming the dicotomy between caring and educating , generated by the necessity of adaptation 
of Ccis - Centros de Convivencia lnfantil (Nursery schools) of the UNESP - Universidade Estadual Paulista 
(Sao Paulo Stale University) to the Law 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao Nacional (Law of 
general Policies and Bases of National Education), is the origin of this paper, whose aim is to describe and to 
analyze the conditions of attendance of chi ldren from 0 to 6 years , in these nursery school the partial results 
indicate coherence with the goal of "assistencialism" present in the "portaria" (internal law) n° 70, 19/01/82), 
which originated the CCI 's/UNESP. As a consequence, to re(signify) the educational intencionality, constitutes 
the ... rea l challenge. 
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I ntrodu(fao 

Partindo do pnnc1p1o de que todas as 
institui<;:oes de educa<;:ao infantil devem ser 
espa<;:os significativos para a constitui<;:ao da 
cidadania , a Politica Nacional de Educa<;:ao lnfantil 
(MEC/SEF/COEDI , 1994) busca garantir que a 

crian<;:a seja considerada como o centro da toda 
a<;:ao implementada par qualquer institui<;:ao que, 
par motiva<;:oes diversas , organizou-se para 
acolhe-las. 

Nem sempre e a crian<;:a a razao principal 
que leva muitas institui<;:oes de atendimento a 
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infancia a organizaram-se, o que justifica essa 
enfase ora encontrada na politica educacional 
brasileira expressa na propria Constituic;:ao Federal 
de 1988, em seu artigo 54, que estabelece a 
creche como um direito da crianca. 

Tal como a maioria das creches, os 
Centros de Convivencia lnfantil da Universidade 
Estadual Paulista I UN ESP ~ criados em· 1982, 
foram motivados pela necessidade de maes 
funcionarias e professoras terem seus filhos 
protegidos e cuidados enquanto se dedicavam as 
suas func;:oes profissionais. 

A preocupac;:ao primeira, como podemos 
constatar pela definic;:ao do objetivo dos CCis 
expresso na Portaria UNESP n. 70, de 19/01/82, 
restringia-se aos cuidados basicos e socializac;:ao 
de crianc;:as filhos de funcionarias e servidoras da 
UN ESP. 

ART/GO 1° Os CC/s tem par 
objetivo proporcionar a prestaqao 
de serviqos necessarios ao 
acolhimento, ao atendimento e a 
socializaqao de crianqas de ate 
07 (sete) anos de idade, filhos au 
dependentes legais de servidora 
(tecnico-administrativa e 
docente) da UNESP, que esteja 
no exercicio de suas funqoes. 

Seguindo a mesma orientac;:ao, o Titulo 
VIII do Regimento dos CCis define como objetivos, 
fundamentalmente, o oferecimento de alimentac;:ao, 
higiene e cuidados basicos. 

Esta orientac;:ao nao diferia 
encontravamos na maioria das 
empresas publicas e privadas 
preocupac;:ao com a educac;:ao 
menores de sete anos, entretanto, 
em diversas medidas legais e 
sociedade. 

muito do que 
creches de 

do pais. A 
das crianc;:as 
fazia-se sentir 
iniciativas da 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educac;:ao 
4 0024 de 1961, ao estabelecer em seus artigos 23 
e 24, que as crianc;:as com idade inferior a sete 
anos deveriam receber educac;:ao em escolas 
maternais ou jardins-de-infancia, ja estimulava as 
empresas a manterem estabelecimentos para os 
filhos de seus funcionarios, com uma estrutura que 
garantisse a educac;:ao como prioridade. 

0 papel das creches, sem descartar a 
educac;:ao, paut<;~va-se por necessidades da _propria 
sociedade. Podemos verificar esta perspectiva na 
palestra de Maria Ruth de Moura Pereira, 
assistente social do Servic;:o Social de Menores do 
Estado de Sao Paulo, proferida por ocasiao do 
"Seminario sobre Creche", ocorrido em 1966, em 
Sao Paulo, cuidadosamente resgatado por 
Kuhlmann Jr. (2000): 

0 pape/ da creche e, 
primordia/mente, 0 de assistir a 
crianqa que fica privada dos 
cuidados maternos em razao do 
trabalho da mae fora do Jar. A 

creche e uma obra auxiliar da 
familia, cuida da crianqa para a 
familia, sem des/iga-la do Jar 
(p487). 
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Nas decadas de setenta e oitenta, no 
Brasil, a grande demanda pela creche ja trazia 
uma discussao sobre as diversas func;:oes que este 
tipo de atendimento poderia ter na sociedade 
brasileira, para corresponder aos anseios da 
populac;:ao, especialmente feminina, como 
assistimos no Movimento de Mulheres por Creche 
em Sao Paulo. 

Bondioli & Mantovani (1998), ao 
discutirem as func;:oes sociais da creche na ltalia, 
tambem verificam essa dupla importancia: para a 
mae que trabalha e como direito da crianc;:a 
atendida. 

"(. . .) a creche "moderna" (. . .) 
nasce como serviqo em resposta 
as necessidades e aos direitos 
da mulher que trabalha, como 
garantia de ocupaqao 
extradomestica, cuja tendencia e 
eliminar a discriminaqao da 
mulher, enquanto mae, e a sua 
conseqOente passive/ exclusao 
au marginalizaqao do mercado 
de trabalho. 

Ultimamente, porem, tem-se 
difundido a ideia de .que a 
creche, enquanto agencia 
educativa, seja um direito nao s6 
para a mae como tambem para a 
crianqa (. . .) Esta mudanqa de 
6tica, todavia, nao desmente a 
ideia basica de que a creche, 
como serviqo, tem como 
referente a familia, enquanto 
Iugar onde se coloca a mulher 
trabalhadora e, ao mesmo 
tempo, mae". (p. 18). 

Assim vamos ter a creche ligada tanto ao 
Servic;:o Social quanto a area da Educac;:ao, func;:ao 
dupla que, a despeito das dificuldades de 
gerenciamento que essas duas fontes ocasionam, 
precisam manter-se vinculadas, ou seja, nao ha 
como priorizar uma func;:ao em favor de outra. A 
creche, para que efetivamente continue cumprindo 
a func;:ao social, sempre tera que corresponder aos 
interesses dos trabalhadores, como um beneficia 
social, quanto as necessidades das crianc;:as por 
ela atendidas, portanto como agencia educativa da 
infancia. 

A UNESP atendendo as pressoes de seus 
funcionarios, organiza-se e passa a oferecer o 
atendimento em creches, chamadas de Centros de 
Convivencia lnfantil, que sao criados 
gradativamente em catorze unidades, distribuidas 
na maioria dos dezesseis campi que compoem a 
UNESP (2000) , no Estado de Sao Paulo, como se 
pode visualizar abaixo: 
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Ilha Solteira 
59 crianyas 

Arcu;atuba 
48 crianyas 

Mar ilia 
37 crianyas 

Pres. Prudente 
49 crianyas 

Ass is 
37 crianyas 

S. Jose Rio Preto 
61 crianyas 

Bauru 
74 crianyas 

Franca 
29 crianyas 

Botucatu 
I- 101 
II - 58 

Jaboticabal 
60 crianyas 

Araraquara 
74 crianyas 

54 crianyas 

S Jose dos 
Campos 

32 crianyas 

-
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Organizadas pelo Regimento dos 
CCI's, estes Centres propoem-se a oferecer os 
seguintes beneficios as criangas matriculadas: 

I. alimentac;ao adequada a cada 
faixa etaria, em obediencia a 
orientac;ao tecnica 
especializada, preservando a 
qualidade dos alimentos 
fornecidos, em conformidade 
com a disponibilidade do CCI, 
nos horarios convenientemente 
estipulados, 

II. medicar;ao; quando necessaria 
par orientar;ao medica, 
cabendo aos pais fornecerem 
os respectivos medicamentos, 
que deverao ser entregues a 
coordenar;ao do CCI ou a 
funcionaria responsavel, com a 
devida receita medica; 

Ill. higiene corporal, sendo que os 
pais deverao fornecer o 
material solicitado e rep6-Jo 
sempre que necessaria; 

IV. atividades ludicas variadas de 
carater pedag6gico, sob a 
orientar;ao de pessoa 
responsavel, de acordo com a 
faixa etaria, 

V. atendimento par pessoal 
especializado, mediante 
tecnicas e planejamentos 
previamente elaborados e com 
material selecionado 
criteriosamente, visando o 
desenvolvimento da crianr;a, de 
acordo com as faixas etarias; 

VI. repouso 
adequado 

em ambiente 

No ambito nacional, em 1988, a 
Constituigao de 05 de Outubro de 1988 poe fim a 
discussao sob o can3ter opcional da educagao 
infantil, por parte do Estado garantindo, assim, o 
atendimento em creche e pre-escola as criangas 
de 0 a 06 anos de idade. Alem disso, o paragrafo 
2° do art. 211 determina que "os Municipios 
atuarao prioritariamente no ensino fundamental e 
pre-escolar". 

A nova Lei de Diretrizes e Bases, fixada 
em decorrencia da Constituigao de 1988 (Lei 
9394/96), reconheceu a Educagao lnfantil como 
primeira etapa da educagao basica, como 
podemos verificar nos artigos abaixo: 

Art. 29 - A educar;ao infantil, 
primeira etapa da educar;ao 
Msica, tern como finalidade o 
desenvolvimento integral da 
crianr;a ate seis anos de idade, 
em seus aspectos fisico, 
psicol6gico, intelectual e social, 

complementando a ar;ao da 
familia e da comunidade. 

Art. 30 - A educar;ao infantil sera 
oferecida em: 

I. creches ou entidades 
equivalentes, para crianr;as ate 3 
anos de idade; 

II. pre-esco/as para as crianr;as de 
quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 - Na educar;ao infantil, a 
avaliar;ao far-se-a mediante 
acompanhamento e registro do 
seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promor;ao, mesmo 
para o acesso ao ensino 
fundamental. 

?3 

Como isso , fixa-se, tambem como 
profissional responsavel pelo atendimento as 
criangas de zero a seis anos, em creches e pre
escola, o professor, estabelecendo que: 

Art. 32 - A formar;ao de docentes 
para atuar na educar;ao Msica 
far-se-a em nivel superior, em 
curso de licenciatura, de 
graduar;ao plena, em 
universidades e institutos 
superiores de educar;ao, 
admitida, como formac;ao minima 
para o exercicio do magisterio na 
educar;ao infantil e nas quatro 
primeiras senes do ensino 
fundamental, a oferecida em 
nivel media na modalidade 
Normal. 

Assim, embora mantendo a distingao 
entre creches e pre-escolas, a nova legislagao 
institui a categoria de Educagao fnfantil , 
consolidando o carater educative dessas 
instituigoes, que deverao ser conduzidas par 
professores. 

A discussao atual sabre a dicotomia entre 
o cuidar e o educar, revela-se uma falsa questao 
quando observamos a hist6ria da educagao infantil. 
Kuhlmann Jr. (1998) esclarece: 

No interior da instituir;ao sempre 
estara ocorrendo a/gum tipo de 
educar;ao - seja boa ou ruim 
para a crianr;a que a recebe; 

A educaqao de uma crianr;a 
pequena envo/ve o seu cuidado, 
par isso destaca-se o papel de 
educar e cuidar atribuido as 
instituir;oes de educar;ao infantil 
(p.208). 

. Nesta perspectiva, a posigao oficial do 
Ministerio da Educagao e do Desporto, comparece 
no Referencial Curricular Nacional para a 
Educar;ao lnfantil, baseando-se no 



Nuances - Vol. VII - Setembro de 2001 

consenso sabre a necessidade 
de que a educar;ao para as 
crianr;as pequenas deva 
promover a integrar;ao entre os 
aspectos fisicos, emocionais, 
afetivos, cognitivos e sociais da 
crianr;a, considerando que esta e 
um ser completo e indivisivel. 

Assume entao o RCN/Infantil uma 
concep<;:ao especifica sobre o desenvolvimento 
infantil e sua rela<;:ao com a aprendizagem e o 
ensino, concep<;:ao essa que se situa na 
perspectiva coristrutivista. 

No que se refere a supera<;:ao da 
dicotomia entre o educar e o cuidar, o RCN/ 
lnfantil e nitido 

contemplar o cuidado na esfera 
da instituir;ao infantil significa 
compreende-lo como parte 
integrante do educar, embora 
possa exigir conhecimentos, 
habilidades e instrumentos que 
extrapolam a dimensao 
pedag6gica. (. . .) A base do 
cuidado humano e compreender 
como ajudar o outro a 
desenvolver-se enquanto ser 
humano. Cuidar significa 
valorizar, ajudar a desenvolver 
capacidades. 

Em tais circunstancias, 

as creches e pre-escolas devem · 
ter par objetivos a educar;ao e os 
cuidados basicos para o 
desenvolvimento das crianr;as, 
fornecendo-lhes os meios de 
desenvolver suas capacidades 
fundamentais, ampliando-lhes as 
possibilidades de acesso ao 
patrim6nio cultural da sociedade 
em que vive. 

Dai porque o RCN/Infantil prop6e para 
todas as crian<;:as, embora separadamente, de 
zero a tres anos e para as de quatro a seis anos -
as atividades visando ao desenvolvimento pessoal 
e social (brincar, movimento, conhecimento de si e 
do outro), bem como aquelas relacionadas a 
amplia<;:ao do universo cultural (artes visuais , 
conhecimentos de mundo, lingua escrita , lingua 
oral, matematica, musica). 

No caso especifico de S. Paulo, a 
Delibera<;:ao CEE 22/97 e o destaque de alguns 
aspectos da lndica<;:ao CEE 20/97 , ja fixavam 
normas para a integra<;:ao de institui<;:6es de 
educa<;:ao infantil ao respective sistema de ensino. 

Diante deste novo contexto da educa<;:ao 
infantil, cabe uma revisao nos objetivos , na 
estrutura e no funcionamento do atendimento das 
crian<;:as nos CCI 's da UNESP, e uma discussao 
sobre a orienta<;:ao basica a ser adotada, bem 
como um debate acerca da parceria e da rela<;:ao 
que deveriamos estabelecer com o Estado e com 
os Municipios, nos quais a UNESP se faz 
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presente. 

A coordena<;:ao e a implementa<;:ao de tal 
tarefa ficou a cargo da Comissao Tecnica dos 
Centros de Convivencia lnfantil, comissao formada 
em fins de 1998, composta por membros de 
diversas unidades da UNESP, representando 
areas profissionais e de conhecimento relativas a 
educa<;:ao infantil e aos servi<;:os prestados : 
pedagogia, psicologia, servi<;:o social, nutri<;:ao , 
pediatria, odontopediatria. A Comissao conta ainda 
com uma representante das supervisoras dos 
CCI's e do Programa de Assistencia Social, da 
Coordenadoria de Recursos Humanos, da Pr6-
Reitoria de Administra<;:ao , departamento ao qual 
os CCI's estao vinculados, na UNESP . 

Metodos 

Frente a tarefa de rever os objetivos , a 
estrutura e o funcionamento dos CCI 's da UNESP 
a fim de adequa-los a nova legislac;;ao vigente, ~ 
Comissao Tecnica vem desenvolvendo Ires etapas 
de trabalhos, cabendo as autoras a caracterizac;;ao, 
analise, proposta e discussao dos aspectos 
relativos a educac;ao desenvolvida e a ser 
proposta nos CCI's. Sao elas: 

1. Caracterizac;;ao dos CCI 's. 

2. Diagn6stico das propostas 
educacionais em vigencia. 

3. Construc;;ao de um "Plano de 
Educac;;ao lnfantil para os 
Centros de Convivencia 
lnfantil como um espac;;o 
educative", em parceria com 
as unidades de creche, que 
deve servir de subsidios para 
que cada unidade unespiana 
elabore seus projetos 
pedag6gicos. 

Para a caracteriza9iio das Unidades dos 
Centros de Convivencia, foram elaborados 
formularios respondidos pelas supervisoras: 

Formulario I - Area Administrativa: com 
dados sobre pessoal atendido; horario · de 
funcionamento; ferias; identificac;;ao de servi<;:os 
prestados, tais como: medico dentario 
enfermagem; alimentac;;ao: cardapio ~ numero d~ 
refeic;;6es ; caracterizac;;ao dos profissionais que 
prestam o atendimento; e selec;;ao das crianc;;as 
que frequentam o CC I. 

Formulario II - Area Pedag6gica. Neste 
solicitou-se especificac;;oes quanto processo 
pedag6gico por faixa etaria , conteudos 
selecionados e forma de desenvolvimento dos 
trabalhos, forma<;:ao dos profissionais que 
desenvolvem os programas, planejamento, 
atividades ludicas. 

Formulario Ill - Area Fisica: com dados 
sobre area construida, condic;;oes do predio , 
informac;;6es sobre a condi<;:ao da cozinha e dos 
banheiros, sala de atendimento de enfermagem e 
medica<;:ao, parque e jardins. 
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Formulario IV - com dados avaliativos 
sabre os programas da Unidade: pontos fortes e 
oportunidades de melhoria; tipo de atendimentos 
prestados as crianyaS e a familia (orientayaO 
educacional, saude, higiene e alimenta9ao); 
indica9ao de principais demandas nas seguintes 
areas: pedag6gica, medica, recreativa , nutricional, 
administrativa e social; principais dificuldades para 
o desenvolvimento do trabalho e expectativa 
quanta ao trabalho da Comissao Tecnica. 0 ultimo 
item deste formulario solicitava, ainda, sugestoes 
para um trabalho de melhor qualidade. 

A/em dos formularios, todas as Unidades 
foram visitadas pela Comissao Tecnica e 
documentadas com relat6rios, que contem dados 
sabre a dinamica e o funcionamento observado 
em cada uma de/as. 

Para o diagn6stico das Propostas 
Pedag6gicas, basicamente utilizamos a analise 
das propostas pedag6gicas em vigor, associando 
com dados indicados nos formularios, referentes 
aos aspectos pedag6gicos, a/em de a/gum dado 
significativo presente nos relat6rios das visitas. 

Das tecnicas de pesquisa oferecidas pela 
metodologia cientifica, conforme Lakatos (1985) , 
estamos recorrendo a pesquisa documental 
realizada atraves de documenta\(ao indireta: 
materiais escritos provenientes de cada 
CCI/Unesp, via formularies, e atraves de 
documenta\(ao direta - observa<;:ao in loco, 
realizadas em todas as Unidades que contem os 
Centros de Convivencia lnfantil. Contudo, para 
efeito de analise, utilizaremos apenas 10% dos 
registros cursivos sorteados de maneira aleat6ria, 
num total de 30 horas de observa96es. 

A elaborar;ao do Plano educacional, 
ar;ao conjunta que decorre do traba/ho de 
pesquisa, vem sendo desenvolvida atraves de 
debates e estudos sabre temas relativos ao 
funcionamento das creches, tendo par base 
estudos e pesquisas recentes na area, que tratam 
principalmente dos criterios de qualidade da 
educar;ao infantil, bem como as documentos 
recentemente expedidos pe/o Ministerio da 
Educar;ao e do Oesporto. Estes debates se dao 
em reunioes especificas, nas quais todos as 
supervisores dos CCI's sao chamados a refletir 
sabre o atendimento oferecido em cada unidade, 
a luz de estudos com bibliografia especializada 
sabre o assunto e sabre a proposta e/aborada 
pela Comissao Tecnica que, de posse de todos os 
elementos aqui apresentados, pretende ver 
implantado um novo mode/a de atendimento a 
crianr;a de zero a seis anos nos CC/s da UNESP. 

A analise deste Plano educacional, sua aplicar;ao 
e efeitos devem constituir-se em uma pesquisa 
que desdobraria destes estudos que estamos 
implementando no momenta. 

Resultados e conclusoes provis6rias 

Do confronto dos dados obtidos com os 
estudos te6ricos delineados, tornou-se possivel 
tecer algumas considera96es no sentido de 
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(re)significar os Centros de Convivencia lnfantil -
CCis UNESP. 

Considerando que o trabalho encontra-se 
em andamento, apresentaremos alguns dos pontos 
mais tangentes, especialmente no que se referem 
as condi96es em que se encontram nossos CCI's e 
as mudan9as necessarias para atenderem a um 
novo modelo, que corresponda, tanto ao proposto 
pela nova legisla9ao, quanta ao ideal de educa9ao 
infantil que come9a a ser consolidado pelo grupo 
da UNESP, que vem se debru9ando sobre as 
a96es e os objetivos deste trabalho oferecido. 

Esclarecemos ainda, que a 
responsabilidade sobre a autoria deste trabalho, 
aqui apresentado, e das autoras em questao, 
entretanto representa apenas uma faceta, mais 
especificamente relativa a educa9ao, dentre tantas 
analisadas e propostas pela Comissao Tecnica 
responsavel por estas a96es. 

Destacamos as seguintes pontos para 
discussao dos CC/s, frente a proposta de 
mudanr;a: 

Quanto aos objetivos 

Frente ao encontrado nos Formularios e 
nas Propostas Pedag6gicas das diferentes 
Unidades, constatamos que na UNESP nao hB 
uma unica perspectiva no que se refere aos 
objetivos de seus Centros de Conviv€mcia lnfantil. 
Coerentemente com as limitados objetivos 
propostos para o CCI, no Titulo VII do Regimento 
dos CC/s - "Do Atendimento e Assistencia" -
fundamentalmente visando "alimentar', "higienizar' 
e "cuidar' de filhos de trabalhoras, nem todas as 
Unidades formularam uma Proposta Educacional 
clara. Se algumas enfatizam a preocupar;ao com a 
preparar;ao para o ensino fundamental, outras 
ainda se prendem unicamente a funr;ao de 
oferecer cuidados e recrear;ao de qua/idade, de 
forma a garantir a tranquilidade do funcionario em 
servir;o, sem apresentar esta proposta 
forma/mente. 

Considerando, ainda, o que propoe a 
nova LOB, do ponto de vista dos objetivos , estes 
terao que se tornar mais amplos, ·de maneira a 
contemplar um anseio dos trabalhadores, que 
garanta o amplo desenvolvimento da cidadania das 
crian9as , compreendido em sua capacidade de 
atuar de forma efetiva e critica , significando com 
isso o pleno o desenvolvimento infantil e as a96es 
que garantam aprendizagem eo ensino. Em outras 
palavras, canter a96es comprometidas com as 
fun96es eminentemente educativas das creches e 
pre-escolas. 

A .escolha dos caminhos a serem 
percorridos deve ser um processo compartilhado 
por todos aqueles envolvidos: pais , professores , 
crian9as. Para que isso seja possivel , propusemos 
a implanta9ao um programa que garanta encontros 
e debates com pais, educadores e crian9as, na 
defini9ao de seus trabalhos. 
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Forma({ao do profissional que atende as 
crian({as do CCI 

Os Centros de Convivencia lnfantil (CCI) da 
Unesp, tal como foram concebidos nao preveem a 
func;;ao de professor ou educador, mas 
recreacionistas e auxiliares, estabelecendo um 
parametro adulto/crianc;;a bastante diferente do 
proposto pelo RCN/Infantil de 1998. Conforme o 
artigo 8° do Regimento deve haver: 01 adulto para 
ate 05 crianc;;as na faixa etaria de 0 a 01 ano e 11 
meses ; 01 adulto , para ate 07 crianc;;as na faixa 
etaria de 2 anos a 2 anos e 11 meses; 01 adulto 
para ate 10 crianc;;as na faixa etaria de 3 a nos a 4 
anos e 11 meses; 01 adulto para ate 15 crianc;;as 
na faixa etaria de 5 anos a 7 anos . 

Agrupamentos e faixa etaria a ser atendida no 
CCI 

Dentre OS ajustes dos CCis/UNESP, as 
normas da nova LOB (9394/96) , a determinac;;ao 
da faixa etaria das crianc;;as a ser atendida, e a 
que merece maior considerac;;ao lsto porque dela 

Faixa etaria 

0 a 1 ano e 11 meses 

2 a 2 anos e 11 meses 

3 a 4 anos e 11 meses 

5 a 7 anos 

Estimando-se em 130 as crianc;;as 
situadas na faixa etaria de 3a a 3a e 11 m 
(mediante a divisao de 261 por dois), teriamos 
aproximadamente um total de 508 crianc;;as 
atendidas na faixa correspondente a creche (0 a 3 
a 11 m) e 328 atendidas na faixa correspondente a 
pre-escola. 

Recorde-se, entretanto, que com as 
prescrigoes legais de ajustamento de todas as 
escolas de educac;;ao infantil as normas de cada 
sistema de ensino, os CCis da UNESP terao que 
ser necessariamente alterados e adaptados aos 
novas referenciais de organizagao, conteudo 
curricular e requisitos de formac;;ao de seus 
profissionais. 

As atividades-fim da Universidade tern 
sido, tradicionalmente, definidas em trabalhos de 
ensino superior, pesquisa e extensao. Assim sendo 
parece, para a PRAD, conveniente a Universidade 
ater-se as suas atividades-fim, uma vez, garantida 
a cobertura, par outras iniciativas, da adequada 
escolarizac;;ao dos filhos dos funcionarios . Sugere 
par fim, a possibilidade de se realizar convenios 
com as Prefeituras Municipais, para a instalac;;ao 
de classes pre-escolares nos CCI 's - recinto do 
campus da UNESP - onde o numero de 
funcionarios permitir. 
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derivam outras questoes de maior relevancia , tal 
como o sentido de uma creche inserida em uma 
universidade. 

A despeito da relevancia da educac;;ao 
infantil, a motivac;;ao que orienta o funcionamento 
dos CCis, na UNESP ainda e a do beneficia a 
trabalhadora. Assim, na discussao sabre qual a 
clientela deve ser atendida preferencialmente em 
uma creche universitaria como a nossa , a 
tendencia ainda e a de garantir, exclusivamente , o 
acolhimento dos filhos dos servidores da propria 
Universidade, menores de quatro anos, em regime 
de turno completo. 

Segundo dados coletados sabre o 
quantitativa de crianc;;as atendidas por faixa etaria . 
estes ja indicam que os CCis da UNESP estao 
essencialmente contemplando crianc;;as situadas 
na faixa correspondente a modalidade "creche". 
Assim, conforme dados disponiveis na PRAD (Pro 
Reitoria de Administrac;;ao) este era o quantitativa 
de criangas, na UNESP em 1999: 

Numero de crian({as 

242 

136 

261 

198 

A definigao de agrupamentos, que 
deverao prioritariamente ser atendidos nas creches 
universitarias, apresenta imbricac;;oes basicamente 
politicas . Mais agudamente sentidas, no atual 
momenta brasileiro, em que se discute 
abertamente a implantagao de um ensino publico 
pago. Nesta conjuntura, ao que parece de 
transic;;ao, fica dificil defender a implantac;;ao plena 
da educagao para criangas de zero a seis anos , na 
universidade publica, na medida em que ela vern 
disputar recursos com as atividades-fim , ja tao 
depauperadas nos meios universitarios. 

Rotina de recrea({ao par faixa eta ria 

A leitura dos protocolos quanta as rotinas 
implantadas nos CCI's citados acima aponta a 
ludicidade como estrategia necessaria a ac;;ao 
pedagogica, contudo a inexistencia de registro de 
tempo destinado as atividades recreativas, dificulta 
ou mesmo, nos impede inferir qual e o espac;;o 
garantido a esta pratica, no curricula da Educagao 
lnfantil. 

Ressalva-se que apenas um dos 
protocolos descreve sua rotina por faixa etaria, 
especificando o tempo destinado semanalmente 
aos diversos tipos de atividades desenvolvidas. A 
descrigao detalhada das atividades par hora/aula 
(neste protocoloco ao qual estamos nos referindo), 
vern acompanhada de uma especificac;;ao das 

--------------------------------------------------------------------"------
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mesmas em dois grandes blocos: trabalho 
pedag6gico e atividades ligadas as necessidades 
basicas. Desta forma, deixa duvidas se as 
atividades ludicas estao inseridas no trabalho 
pedag6gico ou nao. Sao dados que deverao ser 
investigados mais detalhadamente. 

A importancia das brincadeiras e do jogo, 
apresentada pelas profissionais dos CCis nos 
formularies, parece perder este status quando 
relatam que as atividades, chamadas, livres, 
incluidas no trabalho pedag6gico, comec;:am a 
perder tempo na rotina das crianc;:as maiores de 
Ires anos de idade, em favor das atividades de 
leitura e escrita. 

Quando encontramos em uma rotina para 
crianc;:as entre cinco e sete anos a previsao de 
atividades pedag6gicas para o periodo que vai das 
8h15 as 11 h, nao podemos afirmar que a atividade 
ludica esteja sendo garantida a estas crianc;:as. 

Processo pedag6gico por faixa eta ria 

A maioria dos protocolos nao descreveu 
como a aprendizagem ocorre, ou mesmo como ela 
e efetivamente planejada. Temos aqui, dados que 
apontam a elaborac;:ao dos conteudos e seus 
objetivos por areas de conhecimento e/ou areas de 
desenvolvimento. 

Os procedimentos pedag6gicos, segundo 
os protocolos analisados, em sua maioria, 
apresentam autores como Piaget, Vygotsky e 
Wallon como referencia te6rica para seus 
trabalhos. Estes sao, tambem, os autores citados 
nos Pan3metros Curriculares Para a Educar;ao 
lnfantil, indicado possivelmente que esta seja a 
orientac;:ao para os planejamentos elaborados 
pelos CCis. 

A rigor. as propostas pedag6gicas contem 
uma fundamentac;:ao te6rica, podendo-se identificar 
concepc;:oes de crianc;:a, educac;:ao, creche/pre
escola, desenvolvimento, aprendizagem, alem de 
outras. 

Quanto as concepc;:oes de crianc;:a estas 
propostas caracterizam-na enquanto ser social, 
psicol6gico e hist6rico, abordando-a na sua 
concretitude. Nesta perspectiva, enfatizam a 
crianc;:a como cidada, defendem uma educac;:ao 
democratica, transformadora da realidade, tendo 
como meta a formac;:ao de cidadaos criticos. Neste 
sentido, predomina a defesa de uma escola que 
cumpre seu papel na sociedade, na medida que 
possibilita ao individuo acesso aos conhecimentos 
historicamente acumulados. Estes conhecimentos 
se apresentam organizados no formato de 
conteudos para as crianc;:as de 0 a .3 anos e para 
as de 4 a 6 anos de idade. Pode-se constatar a 
preocupac;:ao tanto com o "cuidar" como com o 
"educar". 

No que se refere as concepc;:oes de 
desenvolvimento e aprendizagem, o construtivismo 
piagetiano e o s6cio-interacionismo sao citados 
separadamente ou mesmo com duas referencias 
de uma mesma proposta. 
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A maioria dos dados descritos nos 
protocolos, com excec;:ao das propostas 
pedag6gicas consideram a crianc;:a apenas na sua 
dimensao psicol6gica, enfatizando-a enquanto ser 
em desenvolvimento. 

Os conteudos propostos nas Propostas 
Pedag6gicas dos CCis: sele<;ao e ap lica~;ao. 

A maioria dos dados aponta o 
desenvolvimento dos conteudos, atraves de 
brincadeiras feitas com as crianc;:as. A selec;:ao e 
feita conforme as diferentes faixas etarias. Supoe
se que os conteudos trabalhados sao extraidos da 
realidade vivida em cada comunidade , das 
ocasioes especiais e das datas comemoradas. 

A interdisciplinaridade das diversas areas 
do conhecimento, bern como o respeito as fases 
do desenvolvimento da crianc;:a sao aspectos 
enfatizados na maioria dos documentos 
analisados. Aqui, encontramos referencias a 
projetos e temas geradores propostos pelas 
crianc;:as e/ou ja definidos previamente entre 
supervisora e recreacionistas. 

Atividades Ludicas 

Estas atividades comparecem como 
centrais na programac;:ao apresentada pela maioria 
dos protocolos analisados. lndicam que sao 
desenvolvidas durante todo o tempo de 
permanencia da crianc;:a nos CCI's e que se 
realizam nas salas de aula, areas internas e areas 
extern as. 

Uma das unidades assim se referiu as atividades 
ludicas: 

[as atividades ludicas ocorrem 
nas] sa/as de aulae nas areas de 
recrear;ao - enfim em todos os 
espar;os disponfveis e em todas 
as ar;i5es como no banho, na 
alimentar;ao, na sa/a de 
atividades, no parque, com 
brinquedos e brincadeiras .. 

Salas-ambientes e aula~-passeio, como 
local de recreac;:ao e brincadeira, sao citadas por 
uma minoria. 

Os dados coletados revelam contradic;:oes 
entre a importancia da ludicidade para o 
desenvolvimento infantil, declarada nos protocolos, 
e o que apresentam como atividades realizadas. 
Fica mais evidente quando se verifica o tempo 
destinado a estas atividades no dia-a-dia da rotina 
da creche. 

Mais inconsistencia te6rico/pratica pode
se verificar quando os formularies especialmente 
indicam os te6ricos cognitivistas - Piaget e 
Vygotsk - como base te6rica que orienta a 
formulac;:ao do planejamento, e apresentam como 
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atividades desenvolvidas exercicios pedag6gicos 
voltados a "preparac;;ao para a prontidao". 

Para Garms (1998), estudos sobre o 
trabalho docente diagnosticados na area da 
Educac;;ao lnfantil no Brasil em instituic;;oes publicas 
estaduais e municipais, nos informam sobre a 
realidade que configura a pratica pedag6gica que 
direciona o cotidiano das relac;;oes estabelecidas, 
especificamente, nas pre-escolas. Nesta 
perspectiva de analise, OS trabalhos de Paulino 
(1989) , Rodrigues (1980) , Angotti (1992), Wayskop 
(1996) e o diagn6stico recente efetuado pelo 
MEC/SEF, em 1996, contido no Referencia/ 
Curricular Nacional Para a Educaqao lnfantil. 
Documento lntrodut6riol, com base em propostas 
curriculares de estados e municipios de educac;;ao 
infantil , revelam: 

"ha uma tend{mcia em direqao a 
escolarizaqao.. . conceito de 
escolarizaqao.. refere-se a 
imagem negativa da escola que 
tern sido difundida nos u/timos 
anos, associando-a a uma 
pratica pedag6gica tradicional, 
centrada no a/uno, nao 
significativa para a crianqa e 
cujos conhecimentos sao 
apresentados de maneira 
dicotomizada e fragmentada, 
distantes das praticas sociais que 
deram origem". (p. 8) 

Enfase educativa presente na Proposta 
Pedag6gica 

A analise da proposta pedag6gica dos 
CCI 's da UNESP nos permitiu delinear duas 
categorias tematicas mais recorrentes: as 
atividades ludicas e ac;;oes dirigidas para o 
processo mais estritamente pedag6gico, 
direcionado por faixa etaria. Estas categorias nos 
remetem a dicotomia entre o "cuidar" e o "educar" , 
possibilitando inferir um diagn6stico parcial da area 
pedag6gica. 

De modo geral , as categorias mostraram 
a predominancia de uma pratica pedag6gica 
centrada no "cuidar" e no "brincar", quando se 
refere as crianc;;as ate tres anos de idade em 
media, e a predominancia de uma pratica 
pedag6gica centrada no "educar" em detrimento 
do "brincar", quando se refere as crianc;;as acima 
dos tres anos de idade. 

Dessas considerac;;oes preliminares e 
parciais tornou-se possivel inferir que o objetivo e 
func;;ao da Educac;;ao lnfantil presentes nos 
CCI's/Unesp, estao ainda fortemente limitados , a 
"alimentar", "higienizar" e "cuidar" e "socia lizar" a 
crianc;;a menor de 7 anos. 

Conclus6es 

Reside aqui o ponto de partida da nossa 
pesquisa - ccintribuir para a formulac;;ao, execuc;;ao 
e avaliac;;ao de Propostas Pedag6gicas para os 
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Centres de Convivencia lnfantil como um local 
educative dirigido as crianc;;as de 0 a 6 anos de 
idade, (re)significando assim espac;;o destinado a 
infancia no contexto de uma Universidade publica 

Ressalve-se que a concepc;;ao, execuc;;ao 
e avaliac;;ao de uma Proposta Pedag6gica 
concebido como referencial para o trabalho em 
uma dada lnstituic;;ao Escolar/Curso deve ser 
produc;;ao dos profissionais que atuam nesses 
ambitos. lsto por ser consequencia das 
especificidades de uma realidade e das diferentes 
concepc;;oes de mundo, de sociedade, de homem e 
de educac;;ao dos profissionais que nela atuam. 

Segundo Guimaraes e Marin (1998) 

· "A identificaqao dos problemas a 
serem resolvidos, das 
possibilidades de intervenqao e 
transformaqao da rea/idade sao 
inerentes ao contexto vivenciado, 
nao existindo regras 
estabe/ecidas "a priori ", mas 
referenciais que podem subsidiar 
urn comprometimento te6rico e 
pratico dos profissionais. 
colaborando para urn 
envolvimento competente e 
condizente com o perfil do 
profissionallaluno que se 
pretende formar e com a 
identidade da lnstituiqao/Curso 
que se propoe construir" (p.35) . 

Partimos tambem com Kramer (1994) do 
pressuposto de que uma proposta pedag6gica e 
um caminho, um desafio, uma aposta. Afirma a 
autora: 

"Uma aposta porque, sendo au 
nao parte de uma politica 
publica, contem urn projeto 
politico de sociedade e urn 
conceito de cidadania, de 
educaqao e de cultura. Portanto, 
nao pode frazer respostas 
prontas apenas para serem 
·implantadas, se tern em mira 
contribuir para a construqao de 
uma sociedade democratica , 
onde a justiqa social seja de fato 
urn bern distribuido 
igualitariamente a toda a 
coletividade" (p. 18). 

Assim, aliando a intenc;;ao de contribui r 
para que os CCI 's da Unesp caminhem para uma 
re-s ignificac;;ao de seu espac;;o no interior da 
Universidade e da comunidade em geral , julgamos 
relevante propor o enfrentamento do desafio de 
construir a unidade na diversidade. Desafio que 
requerera que cada CCI/Unesp formalize e 
operacionalize a constrw;:ao de seu Projeto 
Pedag6gico, evidenciando a meta pretendida pelo 
grupo de profissionais. Este e um dos caminhos 
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necessario.s .(embora . nao suficientes) , para a construc;:ao da educac;:ao infanti! que queremosl 
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