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Resumo

Este relato tern como interesse
socializar a experiencia da Escola de

Educacdo Fisica da UFMG, na
construcao de Politicas Ptiblicas
voltadas a Educacdo Infantl em

creches. Nesse sentido, o projeto
PrO-satide objetiva a capacitacao de

profissionais que trabalham em
creches/escolas, atraves de uma

proposta que privilegie a formacäo
de cidadâos conscientes, criticos e

criativos.

Abstract

This report aims to socialize the
experience of the Physical
Education school of UFMG, in the
construction of Public Policies
toward the children education in
day nurseries. In this sense, the
PrO-satade project aims to
capacitate professionals that work
in day nurseries/schools, thought a
proposal that enhances the
formation of conscious, creative
and critical citizens.
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Introducäo

Na necessidade de buscar suporte
teOrico para o projeto de extensào Pr&
sailde creches, constatamos a
escassez de Polfticas Piablicas de
Educacao Infantil. Nesse sentido,
pouca atencao é dispensada em
relacäo ao trabalho dos profissionais
da Educacao Fisica em creches. Os
principais referenciais nessa area, ate
os dias de hoje, sao os trabalhos
desenvolvidos pela psicomotricidade
e pelo desenvolvimento motor.
Inicialmente, tambern utilizamos essa
referenda e, no decorrer do trabalho,
cada participante deu o seu toque,
desenvolvendo o trabalho que mais
acreditava, no nosso caso, o brincar
foi a tematica central da proposta.
Assim, em urn primeiro momento, o
presente texto mostra como e porque
surgiram as creches, assim como
seus objetivos antes e atualmente. Na
sequencia, explicaremos urn pouco
mais sobre o projeto prO-saCide da
UFMG. Por fin, apresentaremos a
proposta da area de Educacao Fisica
neste projeto que tern como enfase o
brincar enquanto Politica PUblica de
Educacao Infantil.

0 surgimento das
creches

A palavra creche tern suas raizes
etimolOgicas no frances "creche", que

significa manjedoura ou urn espaco
apropriado para abrigo, protecao e
cuidados. Surgida ha mais de 200
anos, vem sendo associada ao
simbolismo cristao de dar abrigo as
criancas necessitadas (Oliveira, et. al.,
1992).

A procura pelas creches veio a ter
urn aumento expressivo corn a
expansao da industrializacao e dos
setores de servico, que proporcio-
naram, apOs muitas lutas, a insercao
das mulheres, das diferentes camadas
sociais, no mercado de trabalho. Estas
tiveram que procurar urn espaco no
qual pudessem deixar seus filhos,
para que recebessem alirnentacao,
cuidados higienicos e seguranca
fisica. Essas instituicties, na maioria
das vezes, eram tidas como asilos ou,
melhor dizendo, "depOsitos de
criancas".

Nesse sentido, Rosenberg (1989)
afirma que no Brasil, o surgimento
das creches nos fins do seculo
passado, esteve vinculado as ideias
assistencialistas que visavam a
protecao dos filhos de mulheres das
classes trabalhadoras. Para a autora,
razOes educacionais eram completa-
mente estranhas ao funcionamento
das poucas creches existentes.

Corn o passar dos tempos,
novos significados foram dados a
essas entidades, pois, ate entao, a
creche era vista somente como de
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carater assistencial. Hoje, corn
varios estudos e trabalhos' voltados
para esse espaco, vem o mesmo
sendo reconhecido como de
importancia para a socializacao,
para vivencias e interacOes no
processo de desenvolvimento da
crianca de 0 a 6 anos.

Sobre as finalidades de uma
creche, concordamos corn Rizzo
(1988), pois acreditamos que ela
existe para exercer o papel das
maes, embora nao deva assumir o
seu lugar. Assim, se constitui num
espaco onde se presta uma
assistencia integral a crianca, em
qualquer parte do dia (e, as vezes,
se estendendo ao period° noturno),
procurando cuidar de sua
seguranca, o que inclui todos os
cuidados relativos a higiene,
alimentacao, ao afeto e a educacao.

No entanto, sabemos que nem
sempre isso acontece, devido a
varios fatores: 1) urn pequeno
mlmero de profissionais e urn
grande mimero de criancas
atendidas pela creche; 2) despre-
paro desses profissionais para
atuageo nestas instituicOes; 3)
rotatividade dos profissionais que
atuam corn as criancas; 4) falta de
espaco fisico adequado para a
realizacao de novas propostas.

A partir do inicio da decada de
80, corn a crescente luta dos

movimentos sociais organizados, em
especial do Pro-creche, 2 reivindi-
cando junto ao estado o desenvol-
vimento de Politicos RIblicas voltadas
a Educacao infantil, aumentou
consideravelmente a preocupacao
da sociedade para corn estas
entidades, e a Universidade, entre
outras instituicOes, vem se dedicando
a esse espaco educacional.

A UFMG na creche da
Vila Sumare

0 projeto PrO-SaCide teve inicio
em 1995, quando foi constituido urn
fOrum para discussao de urn
possivel trabalho de pesquisa e
extensao junto ao sistema de satide
e comunidade, partindo de uma
avaliacao dos trabalhos ja em
desenvolvimento por algumas
unidades da UFMG.

Nesse fOrum, foram definidas 9
linhas de aceo,3 ficando a linha 5
voltada para Sailde e Educacao em
Creches e Escolas. Como nos lembra
Debortoli & Sales (1997, p. 2):

a linha 5 do PrO-Sailde passou a
funcionar como urn setor de
convergéncia de projetos de
extensao, no qual buscou-se reunir,
junto a PrO-Reitoria de Extensäo,
trabalhos voltados para o atendi-
mento comunitario, cujo tema
orienta-se no desenvolvimento de
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metodologias de intervencäo e
educacâo para a satide em creches
e escolas.

0 projeto da Escola de
Educacäo Ffsica/UFMG iniciou-se
no perfodo de novembro a
dezembro de 1995, quando foram
discutidas as metas, estruturas e
objetivos para o trabalho. Esse
processo contou com a participacäo
dos professores responsaveis pelo
projeto e dos monitores selecio-
nados e foi realizado a partir de
reuni6es semanais, incluindo
discussOes sobre Educacao Fisica,
Creches e Educacao em creches.

Tivemos a oportunidade de
participar do 1 2 Seminario Interdisci-
plinar da Linha 5 do PrO-Sadde, que
teve como tema "Vigilancia a sailde
e educacao em creche/escola",
conjuntamente com representantes
de varias instituicOes (Creches,
Orfanatos, Escolas, Casas de apoio
crianca e ao adolescente), buscando
discutir formas de compor urn
trabalho interdisciplinar no projeto.

A participacao nesse seminario
muito contribuiu para a continuidade
de nossos trabalhos e tambern para
a elaboracao do questionario que nos
auxiliaria a conhecer as 18 creches
participantes do projeto, pois
posteriormente tivemos que optar por
duas delas4 para o desenvolvimento
do trabalho.

Em 1996, corn o envolvimento
de novos professores no projeto, os
interesses convergiam no seu
desenvolvimento, acarretando em
mudancas sobre a producdo te6rica
que dava suporte a nossas
discussäes. Esse fato levou-nos a
estabelecer, como objetivo bâsico,
o atendimento educativo e forma-
tivo de criancas de 0 a 6 anos em
creches e pre-escolas.

E importante frisar que urn dos
objetivos principais do projeto é de
capacitar profissionais que
trabalham em creches, buscando
oferecer subsidios para que estes
possam desenvolver propostas mais
adequadas, nao so se preocupando
em "tomar conta" das criancas,
mas, sobretudo, em promover urn
trabalho educacional, que vise o
desenvolvimento global nesta faixa
etaria. Dessa forma, buscou-se,
juntamente corn profissionais que
atuam na creche, planejar, executar
e avaliar as awes, baseados nas
propostas educacionais.

Urea das creches escolhidas para
o desenvolvimento do trabalho foi a
da "Vila Sumare". 5 A ideia de
constnicao desta creche surgiu de urn
grupo de Religiosas Clarissas
Franciscanas, engajadas na luta por
melhores condicOes de vida para as
comunidades carentes de nossa
sociedade. Nesse sentido, influencia-
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ram a criacao da associacao de bairro
da Vila Sumare, que estabeleceu
como prio-ridade a construcão de
uma creche, no ano de 1981.

Muitas dificuldades foram
encontradas para a consolidacao da
proposta de construcao desse espaco,
pois a comunidade nao possula
recursos necessaries para tal
empreendimento. Corn muito
esforco, a associacao de moradores
conseguiu alugar urn barracao para
o inicio dos trabalhos da creche. No
entanto, ela nao dispunha de espaco
apropriado para atender toda a
comunidade em questa°.

Urn aspecto primordial nesse
processo, foi de que a criacao da
creche possibilitou a insercao no
mercado de trabalho de muitas
mulheres da comunidade que
necessitavam trabalhar para colaborar
corn aumento da renda familiar.
Porem, nao havia uma preocupacao
corn propostas educacionais que
pudessem auxiliar na atuacao corn as
criancas. Na verdade, o objetivo
principal, no inicio do seu funcio-
namento, era o de ser este urn local
para "depositar as criancas", enquanto
seus pais estivessem buscando
recursos para o sustento da familia.

Corn o passar dos anos, a grande
procura pelos services prestados pela
creche incentivou a comunidade a
buscar novos recursos para ampliar

seu atendimento. Novamente, corn
o auxilio das religiosas que
recorreram a outras instituiciies
buscando auxilio as atividades
desenvolvidas na creche, foi
conseguida uma doacao financeira da
Alemanha, o que possibilitou a
compra de urn lote, sendo iniciadas
as obras da nova sede da creche, no
ano de 1985.

No entanto, as dificuldades,
principalmente financeiras, estavam
sempre presentes. So em 1987, foi
firmado urn convenio corn a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte (PBH) e
a Legiao Brasileira de Assistencia6
(LBA), o que proporcionou o
pagamento dos funcionarios e outros
encargos sociais da entidade. Isso
possibilitou urn avarice a medida que,
corn maiores investimentos, houve
uma melhora na qualidade dos
services prestados, inclusive quanto
as propostas educacionais desenvol-
vidas.

E importante enfatizar que o
surgimento e o fortalecimento da
creche da Vila Sumare aconteceu da
mesma forma que irdimeras outras
creches, como foi constatado por
Andrade (1983).7

Atualmente, a comunidade
convive corn series problemas, tais
como trace de drogas, constantes
"batidas" policiais, em geral, cenas
que incomodam grande parte dos



seus moradores e que a cada dia se
tornam mais comuns para as
criancas que convivem corn esta
realidade.

Corn isso, os pequenos espacos
que as criancas tem para brincar,
tornam-se palco de intimeras
batalhas, onde ocorrem troca de
tiros entre traficantes e policiais.
Reduzindo suas brincadeiras aos
locais de moradia e a creche/escola,
no entanto, mesmo dentro desses
espacos, observamos uma ma
utilizacao, no que se refere a
possibilidade de apropriacao pela
crianca, do seu brincar.

Dentro desse contexto, surge
uma preocupacao corn o
desenvolvimento de propostas mais
efetivas, que considerem o espaco
da creche como de importancia no
processo de formacao da crianca
enquanto sujeito situado historica-
mente e que tambem produz
cultura. Foi nesse sentido, que
optamos por desenvolver urn
projeto na area da Educacao Fisica
que visava a construcao de Politicas
PUblicas de educacao infantil,
privilegiando a creche como urn
espaco para o brincar, onde a
atencao estava centrada no
desenvolvimento da crianca
enquanto produtora de cultura.

MotriviVincia

A Educacfio Fisica
como uma proposta de
brincar na creche

Em primeiro lugar, é importante
ressaltar que a Educacao Fisica
pode representar urn espaco de
experiencias e conhecimentos, onde
os sujeitos histOricos buscam
compreender o significado de seus
gestos de forma consciente, critica
e criativa. Considerando em especial
a crianca — sujeito histOrico
focalizado neste texto — esse
processo pedagOgico, que integra
o universo da Educacao Fisica, vem
sendo desenvolvido pelas suas
vivéncias sociais, em suas
interacOes concretas corn o
contexto, corn a experiencia sOcio-
histOrica dos adultos e do mundo
por eles cria-dos (Wajskop, 1995).

De acordo corn essa concepcao
de Educacao Fisica, acreditamos ser
este urn momento onde as criancas
podem vivenciar experiencia de Ada
de forma ludica, construindo de
forma simbOlica a realidade,
podendo tambern criar e recriar o
mundo que as cerca. A partir disso,
vislumbramos a Educacao Fisica
como urn espaco que tambern
possa privilegiar o brincar, ja que
esse se constitui na prOpria vivencia
16dica.
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Para tanto, procuramos, em
nosso projeto, ampliar o horizonte
do brincar na creche, por
percebermos que ele era tido como
urn simples momento de descanso
entre as atividades consideradas
cansativas e rotineiras para as
criancas. Na maioria das vezes, o
brincar na creche se resumia as
mesmas atividades, tornando-as
repetitivas e automatizadas. Entre
elas, podemos citar o "chicotinho
queimado" e o "show de calouros".

Esse fato muito nos incomodou,
pois as brincadeiras aconteciam
dentro da prOpria sala de aula.
Dessa forma, o espaco fisico
utilizado era sempre o mesmo.
Neste sentido, Werneck (1997)
critica o projeto de eliminacao da
infancia que ocorre por meio do
esporte, onde o que se busca e a
docilizacao pelo controle do corpo,
procurando discipline-lo e torna-lo
eficiente, atraves da rotina. Para
tanto, a necessario quadricular o
espaco, controlar e organizar o
tempo e adestrar o gesto,
procurando destitui-lo de prazer.
Fundamentalmente, o que se
percebe a uma preparacao da
crianca para a vida adulta, assim,
as brincadeiras, segundo esse
enfoque, devem ter urn canker de
"seriedade" e visar a adequacao da
crianca ao mundo produtivo.

Buscando a superacao para tal
problematica, Werneck (1997)
afirma ser importante que o esporte
abra espacos para o jogo lüdico, o
sonho, a fantasia, o prazer, a alegria,
o brinquedo, a construcao coletiva,
entre outros, o que pode nos levar
a redescobrir a vida como
brinquedo e incorporar a capaci-
dade de brincar, de sonhar e de
sentir prazer que sac) prOprias de
nossas criancas, recusando os
principios que venham inibir nossos
desejos e impedir a busca da
concretizacao de nossos ideals.

0 brincar, entao, deve se
constituir em fator essencial no
trabalho dos educadores. No
entanto, os professores somente
estarao disponiveis para brincar, ou
entender a brincadeira numa
concepcao que trabalhe corn a
imaginacao, a criacao, a exploracao
e a representacao, a medida que
tiverem consciencia de que as
criancas que freqiientam as creches
passam grande parte de suas vidas
com eles. Desta forma, os
professores tern que saber que
tambern sao responsaveis pela
construcao da identidade dessas
criancas e que sua funcao principal

criar as mais diversas possibi-
lidades para que esse processo
aconteca de forma rica e variada
(Rocha, 1997).
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Concordando corn essa
perspectiva, buscamos, atraves de
encontros corn os profissionais que
atuam na creche, discutir aspectos
sobre a importancia dos brinquedos
e brincadeiras para as criancas,
apontando caminhos para desenvol-
vermos awes que privilegiem a
vivencialCidica,9 como uma forma de
trabaiho revolucionario, onde o
importante, como nos diz Marcellino
(1990), é nao apenas consumir
cultura, mas tambern cria-la e recria-
la, vivenciando valores e papeis que
sejam externos a ela.

Nesse sentido, o Plano Nacional
de Educacao (1997) procura deixar
claro que a Educacao Infant' (em
creches e pre-escolas) deve it ale'm
do treino de habilidades e formacao
de habitos de higiene, procurando
uma redefinicäo como uma etapa
sisternatica do processo de desen-
voMmento da crianca, ampliando seu
universo cultural, tornando-a mais
capaz de agir corn independência e
fazer escolhas nas mais diversas situa-
cOes. Tal processo ocorre numa
dimensao 16dica que, respeitando o
jogo como "o fazer infantil", possibilita
a observacao da realidade, a elabo-
racäo de nocOes, o desenvoMmento
das linguagens de representacao, das
estruturas lingilisticas, a ampliacao de
vocabulario, enfim a construcao do
conhecimento necessario a corn-
preensào da realidade.

Dessa forma, perspectivando
adotar uma metodologia que
privilegiasse o brincar9 enquanto
PoRica PtIblica de Educacao Infantil,
dividimos o trabaiho em tres
momento distintos:

Encontro corn os monitores da
creche para uma avaliacao das
atividades desenvolvidas durante
a semana anterior e, em seguida,
realizacao da apresentacao das
propostas para aquele dia;

Realizacäo das atividades junto
as criancas, corn o propOsito de
proporcionar a exploracao dos
espacos (ja que estes eram
pouco explorados) e utilizacao
de materials disponiveis no local
(pouco utilizados). Para a
efetivacao das propostas utili-
zamos, como conteildos, brinca-
deiras folclOricas praticadas na
prOpria comunidade, jogos
tradicionais (futebol, queimada,
pique bandeira, dentre outros),
criacao de brinquedos, constru-
cao de uma brinquedoteca junto
as outras areas de atuacao na
creche. 1 ° Durante esse momen-
to, realizamos observacOes e
conversas corn as criancas, corn
a intencao de proporcionar
outras atividades que viessem a
colaborar no seu desenvolvi-
mento;
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3) Avaliacâo corn os monitores
realizada ao final de cada aula,
corn a intencao de se discutir os
momentos observados durante
os trabalhos. Aqui, buscamos
relacionar o que acontecia
dentro das atividades corn as
leituras que eram feitas junto aos
monitores da creche. E, por fim,
planejavamos as atividades que
seriam desenvolvidas no
prOximo encontro.

Apesar da continuidade na
realizacao dos trabalhos, podemos
inserir algumas concluseies sobre o
perio-do. Um primeiro ponto, esta
relacionado ao envolvimento dos
profissionais que trabalham na
creche. Verificamos urn maior
interesse dos monitores da creche
ern buscar embasamento para suas
awes educacionais, preocupando-
se corn a formacao de cidadaos
criticos, criativos e conscientes de
sua importancia no movimento de
construcao de uma sociedade mais
digna. Isso veio contribuir para uma
melhor formacao academica dos
profissionais envolvidos corn o
trabalho nesta creche.

No desenvolvimento do projeto,
notamos tambem que, no inicio,
houve uma grande resistencia das
criancas em relacao ao que estava
sendo proposto. Corn o caminhar
dos trabalhos, verificamos maior

participacao das criancas no
planejamento, execucao e ate
mesmo na avaliacao da proposta.
Nesse sentido, observamos uma
liberdade para a criacao e recriacao
de atividades, o que proporcionou
uma construcao coletiva e conferiu
uma maior autenticidade ao que
estava sendo realizado.

A partir desse momento, as
criancas passaram a reivindicar a
utilizacao de outros espacos e
materials da creche, para quebrar a
rotina e a automatizacao. Assim,
buscamos extrapolar o que vinha
sendo desenvolvido, propondo
atividades em outros locals, no caso,
nas dependencias da Escola de
Educacao Fisica da UFMG, corn a
participacao dos alunos da disciplina
de Desenvolvimento Motor." Nesse
momento, pudemos observa-las em
outro ambiente, corn criancas da
outra creche que participa do projeto.
Primeiramente, notamos o
entusiasmo pelos espacos, vontade
de participar de tudo (e participaram).
Algumas hesitaram, os mais curiosos
buscaram explorar, e outros
perguntavam e solicitavam
dos maiores. Cada uma brincava do
jeito que sabia e, aos poucos, novas
formas de brincar surgiram. Materials
familiares a nossa area (Educacao
Fisica), como plintos, cama elastica,
trampolim, bolas, traves, entre
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outros, proporcionaram a todos
novas vivencias de movimento e
formas prazerosas de brincar.

Importante, tambern, foi a
aceitacao dos diretores da creche em
relacao ao projeto, dando total apoio
as propostas feitas para a realizacao
do trabalho e, inclusive, em alguns
momentos, participando das ativi-
dades desenvolvidas.

Em relacao ao projeto como um
todo, percebemos que o trabalho
interdisciplinar entre as areas da
UFMG ainda nao se concretizou, no
entanto, ja verificamos uma interes-
sante troca de experiencias, o que
acreditamos ser fundamental para o
alcance desse objetivo.

Como a intencao é de capacitar
profissionais para o trabalho na
creche, temos como metas para a
continuidade do projeto, o acompa-
nhamento dos trabalhos na Vila
Sumare e a escolha de outras
creches para a implementacao dessa
proposta.

Felizmente, algumas awes
apontam para novas perspectivas do
trabalho em creches. A nova LDB,
proptie a garantia de Educacao
Infantil em creches, no entanto,
algumas questOes ainda devem ser
debatidas, tads como: de quern seria
a obrigacao para corn o desenvolvi-
mento dos trabalhos em creches?

Como se daria a formacao de
profissionais envolvidos corn esse
trabalho?

Notas

1 Como exemplos desses trabalhos
podemos citar o grupo de estudos
voltadospara educagao infantil da
FAE/UFMG.

2 0 movimento do Pro-creche tern
como funcao reivindicar, junto ao
Estado, os interesses (financeiros,
alimentacao, entre outros) das
creches do estado de Minas Gerais.

3 Foram definidadas 9 linhas de Nä°
que sao: 1) producao tecnico-
cientifica; 2) formacao e educacao
permanente de profissionais da
satide; 3) integracao corn Rede SUS
na area metropolitana de BH; 4)
integracao corn Rede SUS no
interior do Estado de MG; 5)
vigilancia a saade e educacao em
creches e escolas; 6) atencâo
especial voltada a grupos operativos
de pacientes; 7) assistencia
especializada em atencao a sailde e
formacao de recursos humanos; 8)
projetos de apoio complementar, e
9) pesquisa aplicada aos SUS e ao
processo educacional em satIde.

4 Apesar do grande nilmero de creches
interessadas pelo desenvolvimento do
trabalho, optamos por apenas duas
creches, devido ao pequeno ntimero
de bolsas para monitoria concedidas
pela universidade.
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5 A creche da Vila Sumare fica
situada as margens da Av. Carlos
Luz (Catalao), atualmente, em
frente para urn dos maiores
Shopping Center de Belo
Horizonte.

6 Atualmente SETAS — Secretaria do
Estado de Trabalho e Assistencia
Social.

7 No inicio do funcionamento das
creches as condicOes eram bem
precarias, dessa forma, nao
contavam corn espaco fisico,
equipamentos e alimentacao sufi-
cientes. Corn o passar dos anos, as
associacOes buscavam melhorias
no seus servicos, o que possibilitou
o convenio corn Orgaos

8 Segundo Pinto (1995) "o Itadico
concretiza experiencia cultural
movida pelos desejos de quem joga
e e coroada pelo prazer. As trocas
ludicas fortalecem tacos de
amizades; partilham e reciclam
sonhos e sentimentos; descons-
troem, diferenciam e reinven-tam
temporalidades" (p. 20).

9 E importante nao esquecer que o
objetivo principal e a capacitacao
dos profissionais que trabalham na
creche.

10 Medicina, Terapia Ocupacional e
Psicologia.

11 Disciplina obrigatOria da grade
curricular do curso de Educacao
Fisica.
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