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APRESENTAÇÃO

O e-book “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as 
Políticas Públicas” reuni pesquisas entorno de um debate atualizado e propositivo 
sobre a educação no Brasil. Apresentamos um conjunto de resultados e propostas 
que visam contribuir com a educação brasileira a partir de um diálogo intercultural e 
suas relações com as políticas públicas em educação.

São 108 artigos divididos em 5 Volumes. No Volume 1, os artigos foram reunidos 
em torno de temáticas voltadas para Políticas Públicas, Gestão Institucional e História 
e Desafios Socioeducacionais, totalizando 20 textos inéditos.

No Volume 2, os temas selecionados foram Educação Superior e Formação de 
Professores. São 21 artigos que chamam para um diálogo propositivo e instigante. 
O índice é um convite a leitura.

Compõe o Volume 3, 25 artigos em torno das temáticas Prática Pedagógica, 
Educação Especial e Interdisciplinaridade. Este volume é bem crítico e traz propostas 
inovadoras que merecem atenção especial do leitor. 

O Volume 4 traz 20 artigos bem estruturados e também inéditos que discorrem 
sobre práticas e propostas para a prática do uso das tecnologias em espaço escolar 
e da Educação de Jovens e Adultos. 

Fechamos a obra com 22 artigos selecionados para o Volume 5, agrupados 
em torno das temáticas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil e de Gênero 
e Racismo.

A obra “A Educação como Diálogo Intercultural e sua Relação com as Políticas 
Públicas” está completa e propõe um diálogo útil ao leitor, tanto no desenvolvimento 
de novas pesquisas quanto no intercâmbio científico entre pesquisadores, autores 
e leitores.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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RESUMO: As creches foram criadas no 
Brasil ao final do século XIX, para atender a 
uma necessidade social, num contexto que 
prevalecia o atendimento a população em 
caráter assistencialista, inexistindo o papel 
do educador. Considerando que as crianças 
permanecem grande parte do dia nessas 
instituições, torna-se importante compreender 
como se dá a prática profissional dos pedagogos 
e ADE, e a relação entre ambos. Este estudo 
tem como proposta analisar a relação entre o 
educar e cuidar da criança em creche na faixa 
etária de zero a dois anos de idade. Utilizou-
se a pesquisa qualitativa, análise de conteúdo 

na modalidade temática, com coleta de dados 
por entrevista semiestruturada e oficina de 
reflexão com gestores, professores e auxiliares 
de desenvolvimento escolar – ADE. Diversos 
desafios foram captados, destacando-se o 
tensionamento relacionado às perspectivas e 
valores entre pais e escola, frente ao educar a 
criança e percepção do papel escolar. Durante 
a investigação percebe-se o limite de não se ter 
a visão dos pais e a observação de condutas 
e práticas desses profissionais, podendo ser 
objeto de pesquisas futuras, com ampliação 
à compreensão dos problemas e situações 
vividas.
PALAVRAS-CHAVE: Educar e cuidar. 
Educação Infantil. Ensino.

EDUCATION AND CARE IN CHILD DAY 
CARE CENTER WITH YOUNG CHILDREN 

AND PROFESSIONAL PRACTICE

ABSTRACT: Day care centers were created in 
Brazil at the end of nineteenth century, to meet 
a social need, in a context that prevailed the 
service to population on a welfare basis, without 
the educator’s role. Considering that children 
spend most of their day in these institutions, it 
is important to understand how the professional 
practice of educators and School Development 
Assistants (SDA) develops, and the relationship 
between them. This study aims to analyze the 
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relationship between educating and caring for children in day care center in an age group 
from zero to two years old. Qualitative research, content analysis in thematic modality, 
with data collection through semi-structured interviews and reflection workshop with 
managers, teachers and SDA were used. Several challenges were raised, highlighting 
the tension related to perspectives and values between parents and school, in relation 
to educating the child and the perception of the school’s role. During the investigation, 
it is noted the limit of not having parents’ vision and the observation of conduct and 
practices of these professionals, may be the object of future research, with broadening 
the understanding of problems and situations experienced. 
KEYWORDS:  Education and Care. Child rearing. Teaching.

1 |  INTRODUÇÃO

As creches surgiram no Brasil para suprir uma demanda social, ao final do 
século XIX, tendo caráter assistencialista. Sendo um lugar alternativo para as mães 
que necessitavam dedicar-se ao trabalho, contribuindo para o sustento da família.

 A educação da criança sempre foi vista durante séculos como exclusividade da 
família, podendo esta participar das tradições e aprendizagem de normas e regras da 
sua cultura. Na sociedade atual, levada por transformações econômicas e sociais, a 
criança tem a oportunidade de frequentar um ambiente de socialização, convivendo 
e aprendendo sobre sua cultura mediante diferentes interações com seus pares. 
(PASCHOAL & MACHADO, 2009).

A nova identidade da creche que emergiu do processo histórico trouxe 
mudanças significativas no papel da família e da sociedade, caracterizada pelo 
princípio de que as creches são direito da família e da criança, garantidos pela 
Constituição Brasileira (1988) e amparados por leis e decretos (BRASIL, 2018). 

2 |  METODOLOGIA 

Pesquisa de abordagem qualitativa aplicou aos estudos relacionados com 
percepções e interpretações que as pessoas fazem a respeito do modo de viver e 
pensar, propiciando a construção de novas abordagens e criação de novos conceitos 
a partir da investigação.  Considerou-se como adequada, em razão das abordagens 
e nas proposições advindas do trabalho de campo e na organização de dados, 
indispensáveis nesta investigação (HERNANDEZ, FERNANDES & BAPTISTA, 
2013).

Tendo como objetivo compreender o processo de trabalho e suas implicações 
na prática do educar e cuidar realizado com a criança, considerando a faixa etária 
de zero a dois anos de idade.  E, identificar as necessidades de conhecimentos a 
respeito das ações dos profissionais de creches.
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A análise dos dados feita pela Análise de Conteúdo, modalidade temática 
permitiu validar as inferências por meio da análise dos contextos, por procedimentos 
adotados na pesquisa ou achados científicos (MINAYO, 2013).

A pesquisa qualitativa, na modalidade temática de conteúdo, foi realizada 
por meio de entrevista com cinco professores, sete gestores e nove auxiliares de 
desenvolvimento escolar – ADE, em creches numa cidade de médio porte do interior 
do Estado de São Paulo.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os profissionais envolvidos pela pesquisa consideram  que educação e 
cuidado, caminham juntos e são indissociáveis. O professor coordena a turma sob 
sua responsabilidade e conhecimento para orientar o ADE.  Todos os momentos 
são importantes e considerados momentos de aprendizagem. Cada professor tem 
o seu ritmo, a sua metodologia, baseados no planejamento, no desenvolvimento 
de projetos, fundamentados no currículo. Como procedimento habitual, em caso de 
doenças, a criança deve ser encaminhada de imediato para a direção para tomar as 
providências, como avisar os pais ou até levá-la ao serviço de saúde se for necessário. 
Porém, para algumas situações de problemas de saúde não há um consenso sobre 
os procedimentos a serem realizados pela escola. 

Esses profissionais consideram ter muita responsabilidade com a criança, 
sempre observando se há algo errado, seja nas práticas relacionadas à higiene ou 
durante as atividades pedagógicas, sendo necessário conversar com a criança e 
familiares, portanto estabelecer um meio facilitador para melhorias na comunicação 
e no trabalho integrado junto às famílias. 

A creche, a pré-escola e a escola são instâncias de formação cultural; nesse 
sentido considera-se as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais 
(KRAMER, 2006).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais e gestores, ao conhecerem as necessidades de seus alunos, 
devem compartilhar com os pais para que ações possam ocorrer em conjunto. A 
adaptação da criança é mais tranquila quando a família é participativa em todo o 
processo escolar. Consideram um trabalho prazeroso e de grande responsabilidade, 
que exige muita dedicação. A atividade pedagógica é lúdica diversificada, 
necessitando ser prazerosa como forma da criança aprender brincando e avançar 
na compreensão dos diferentes conceitos.

Há necessidade de se construir institucionalmente consensos em relação às 
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práticas e seus procedimentos relacionados ao educar e cuidar, além da formação 
contínua para sua realização.

Em todo esse processo de educar e cuidar necessita-se do apoio da gestão 
institucional para que se avance nas proposições e construção de estratégias de 
intervenção mediadoras entre escola e famílias.

A intencionalidade do ato de educar e trabalho pedagógico não deve eximir o 
professor dos momentos de cuidados, uma vez que o ato de cuidar e educar são 
intrínsecos e constituem momentos de aprendizagem. Nesse contexto, os momentos 
de cuidados e o ato de educar segundo afirmam os profissionais acontecem 
simultaneamente ao trabalho pedagógico.
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