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RESUMO 

Esta pesquisa teve o objetivo de a  
n -SP, 

colocados ao direito da a partir do 
olhar dos diretores de creches, especificamente de unidades que atendem a 

. A escolha intencional dos respondentes deveu-se por 

educacional. Foram entrevistados 10 diretores de creche de tempo integral, 
a partir do universo dos 20 

convidados. abordagem 
qualitativa e a  

a partir das obras de Bardin (2011), Franco (2005) e Campos (2004).  Os 
instrumentos de coleta de dados consistiram em

de tempo 
integral de Sorocaba/SP e 2) Roteiro de entrevista com diretores de creches de 

 foi 
 

na plataforma Capes e de artigos na plataforma Scielo, sem no entanto, delimitar o 
extrato qualis dos mesmos. Foram identificados  trabalhos sobre o tema n  do 
conhecimento em  e Direito, dentro do recorte temporal delimitado de 2004 
a 2016. Subsidiaram a discus
de Sorocaba/SP, a saber: lista do Cadastro Municipal Unificado  CMU 
(SOROCABA/SP, 2017b) e Listagens de vagas solicitadas via ordem judicial 
(SOROCABA/SP, 2018d). Os resultados revelaram que o descompasso entre oferta 

-
se, por um lado,  entre o poder executivo com as demandas da 

a 

educacional, por outro lado, a  tem desencadeado 

unidades para as quai
 Enquanto o planejamento e a 
-

o.  

Palavras-chave: infantil. Sorocaba-SP. 
 

 



SILVA, Petula Ramanauskas Santorum e. The judicialization in early childhood 
education between emphases, referrals and requests in the city of Sorocaba / 
SP. 221f. Dissertation (Master in Education) - Center for Human and Biological 
Sciences - - Sorocaba Campus, Sorocaba, 
2018. 
 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the legislative process among emphases, 

Paulo. The study considers the constraints and limits placed on the rights of the child, 
from the perspective of day care directors, and focuses particularly on full-day 
centers. The choice of respondents for the study was a function of their role in the 
implementation of policy, in addition to their responsibility for administrative and 
pedagogical dialogue within their day care. The study included interviews of ten full-
day day care directors, out of 20 that were invited, based on their willingness to 
participate in the research. The methodology employed both a qualitative approach 
as well as data analysis established by studying content from the works of Bardin 
(2011), Franco (2005), and Campos (2004). The data collection instruments 
consisted of: 1) a characterization of interview participants, highlighting their 
attributes and roles regarding the scope of early childhood education for children 
zero to three years of age in full-day municipal day care centers in Sorocaba, and 2) 
a questionnaire for day care directors in Sorocaba regarding policy implementation 
for early childhood education. The theoretical framework of the study was based on a 
survey of master theses and doctoral dissertations from the Capes platform and on 
articles from the Scielo platform, none of which were ranked according to their 
Qualis. The study reviewed literature in the area of education and law between the 
years 2004 and 2016. Regulation and legal guidelines from the city of Sorocaba -
namely the Unified Municipal Register  CMU (SOROCABA / SP, 2017b) and listings 
of vacancies requested by judicial order (SOROCABA / SP, 2018d) - also contributed 
to the discussion. The study found that the lack of supply of early childhood 
education for children zero to three years old in Sorocaba is on one hand due to a 

of the population, and a lack of planning and organization for the given age range 
under study both factors that deprive the child of his or her right to education. On 
the other hand, certain legislation has raised issues that affect not only the 
pedagogical, structural, and human resource organization of day cares, but also the 
path and historical context of early childhood education in Brazil. The study confirms 
that the educational right of the child is not currently planned nor fulfilled, and this 
scenario is expected to continue until the city makes a decision for reform. 

Keywords: Judicialization. Children's education. Sorocaba-SP. Public policies for 
children's education. 
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I  

 

A  ao 

debate   medida em que os direitos conquistados historicamente 

eira inadequada e insuficiente. 

desse dir rasileira d

nas primei  sido encaminhada e decidida de forma 

 considerando os descompassos entre oferta, 

De 

[...] pode-

 tendo  

Dados oficiais (Listas do 

Cadastro Municipal Unificado  CMU - publicadas em 05/12/2017  SOROCABA, 

2017b) apontam que existe um 

 

3 

anos de idade. Objeto que elegemos como eixo do desenvolvimento da presente 

pesquisa. Diante da leitura desse mediante o acompanhamento de tais 

  surgiu o 

objeto desta pesquisa, a saber, 

 vagas em creches da cidade de Sorocaba/SP 

Q

em creches de tempo 

integral na zona norte do SP frente ao processo de 

?  



A escolha deste estudo se torna ainda mais relevante ao contemplarmos a 

guida dos estudos 

permeiam o universo nfantil das grandes 

educacionais brasileiras em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal). 

Ao realizarmos um levantamento preliminar sobre o assunto, observamos um 

pequeno  que tratava sobre o tema, e ainda 

assim com foco em pesquisa de campo (OLIVEIRA, 2015). Devido a especificidade 

) e do recorte temporal delimitado (2004-2016), 

do conhecimento, foram selecionados trabalhos  (OLIVEIRA, 

2015; LOBO FILHO, 2010; SILVEIRA, 2010; PINTO, 2014, CAGGIANO, 2009, 

S

PINTO, 2016)

infantil (CAMPOS, 2002; KRAMER, 1982, 1984, 1989; KUHLMANN, 2015; 

ROSEMBERG, 1999, 2002, 2003, 2013, 2015) e  do Direito 

(VICTOR, 2009; CORREA, 2015; CURY e FERREIRA, 2009; VICELLI, 2012; 

RIBEIRO, 2012; BARBOZA e KOZICKI, 2012; DUARTE, 2004, 2007; SARMENTO, 

2010, VERBICARO, 2008). 

E

, o que conferiu maior 

 O objetivo 

geral da pesquisa foi o de compreender e buscar respostas ao problema levantado, 

mencionado acima. O estudo foi estruturado em quatro momentos, constituindo os 

: 

 O primeiro momento foi delineado para revisar a literatura especializada, que 

situou o objeto de um contexto mais amplo para a realidade nacional quanto 

ao percurso do nos documentos internacionais e 

l no Brasil;  



 O segundo momento consistiu em analisar e considerar 

  

estipulada (2004 a 2016), 

, dentro ;  

 O terceiro momento referiu-se a destacar 

 efetividade (ou sua falta) 

infantil

atendimento de qualidade

Sorocaba/SP.  

 E n buscou-se efetuar tratamento dos dados 

coletados, semiestruturadas direcionado 

aos diretores de escola que atuam nas cr

Sorocaba/SP, concluindo  

( S 1 a 4). 

elegemos como abordagem a pesquisa 

qualitativa  (GAMBOA 2003; DEVECHI e TREVISAN, 2010; 

LIMA, 20 ) e a 

conforme Bardin (2011), Franco (2005 e Campos (2004). Gamboa (2003, p.399) 

[...] 

stica, a instrumentos como entrevistas 

Devechi e 

Trevisan (2010) destacam que a pesquisa qualitativa favorece o caminho para se 

 

 abordagem 

qualitativa e seus pressupostos auxiliam 

POUPART, 2008). 



Poupart ( -investigador interage com 

os sujeitos-

interesse 

ficos relatados em 

:  

a, porque ela abriria 
a possibilidade de compreender e conhecer internamente os dilemas e 

-se, por fim, os 

as "ferramentas de inf

dos atores. Deve-
ivos 

(POUPART, 2008, p.216). 

A entrevista como instrumento de coleta de dados na pesquisa qualitativa, se 

  infantil no 

 Segundo 

Poupart (2008, p. 216-217), a entrevista  

[...] apresenta-

instrumento que permite elucidar suas condutas, na medida em que estas 
-

atores, ou seja, o sentid -
se o quanto esse argumento foi fundamental, na sociologia americana, para 

 

Uma das perspectivas da pesquisa qualitativa, con



fala dos respondentes e desse modo 

serem interpretados e estudados. O  

considerado um meio de ponto de vista dos atores sociais, 

compreender e interpretar as suas realidades. Na perspectiva qualitativa, as 

pessoas vivenciam no cotidiano, mas igualmente dar-lhes a palavra e compensar, 

sociedade (POUPART, 2008, p.220). Partindo desses pressupostos, passamos a 

dar corpo e forma ao objeto de estud  

c

dos instrumentos de pesquisa, as entrevistas. 

pesquisa qualitativa se estabelece como 

 -los 

 

coleta de dados foi utilizada a entrevista ( DICE 4) 

como recurso, visto que nos auxiliou respondentes, 

que no nosso caso foram os diretores de escola (POUPART, 2010), seguida da 

BARDIN, 2011; FRANCO, 2005; CAMPOS, 2004) cujo objetivo 

foi o de compreender as vozes dos respondentes e suas devolutivas, ainda que 

 . 

19

estudos de Leavell sobre a propaganda empregada na primeira guerra mundial, 

OS, 1987). 

Cumpre destacar que nessa etapa, se optou 



nfantil, a partir 

 Essa etapa foi ta 

(  1), apresentando a pesquisadora e explicitando-se a 

(  

dos sujeitos. Expusemos os objetivos da pesquisa, sua finalidade, os riscos e 

de Esclarecimento Livre e Esclarecido (  3) e finalmente no  4, 

formulamos um trevista com diretores de creches de Sorocaba/SP 

 

EIXO 1    

EIXO 2   predominantes dos pais ou 

 

EIXO 3  

realidade das unidades escolares  

EIXO 4  

s   

dos entrevistados, 

- o se 

contabilizando agendamentos  As 

devolutivas dos respondentes selecionados permitiram a contextualiza  de suas 

a partir do roteiro de 

struturadas . A escolha intencional dos respondentes 

deu-

unidade educacional. Foram entrevistados 10 diretores de creche de tempo integral, 



o dos 20 

convidados. 

eixos: a) diretores (efetivos ou designados) que pertenciam ao quadro efetivo da 

rede muncicipal de ensino em creches com turmas com atendimento 

integral na zona norte; b) os participantes deviam no 

cargo de diretor em creches na zona norte; c) reunir necessariamente os itens a e b 

  

 A 

especificamente em unidades que atend , foi 

-

 

 O foi desenvolvido por meio da 

, a partir de Bardin (2011), Franco (2005), bem como de 

Campos (2004). De acordo com Bardin (2011 o termo e do campo da 

-50, com Berelson e Lazarsfeld que 

a caracterizaram como 

de outras tentativas de aprimoramento ocorreram, 

2011), no 

entanto, 

, pois  

 

Entende-se 

cientificidade e da objetividade buscando um enfoque quantitativo 

um alcance meramente descritivo

. 



objeto foi preenchido pela abordagem qualitativa, permitindo a interp

estruturas e/ou modelos  mensagens estudadas (GODOY, 1995). 

perspectiva quantit  e tratamentos 

tica de 

BARDIN, 2011). 

Segundo Bardin (2011 -

amento dos resultados. O tratamento dos 

facilitadores. Quanto a escolha dos instrumentos, na esfera procedimental utilizamos 

no recorte entre 2004 e 2016  

- -se em dois momentos: a ise preliminar do 

documento e a propriamente dita. No primeiro momento se deu 

preliminar do documento, que abarcou os seguintes 

 

foi 

dita. -se ao longo de um 

processo que 

ligada ao papel do pesquisador como sujeito que indaga e interpreta, principalmente 

 

   organizada em quatro 

ca  

, tanto nos documentos internacionais como nos documentos nacionais, 



delineando seu p  e temporal

i   

a partir d - 1948), a 

 1989), d Mundial 

 (UNESCO - 1990), da 

Primeira  C UNESCO, 

2010), d do docum Os 

primeiros anos: O bem-estar infantil e o papel das   (BID, 2015), e 

d ia 2016: oportunidades justas para cada 

. Quanto aos documentos nacionais o nosso foco centrou-

se na C n  

Nacional (LDBEN  1996), n te (ECA - 1990), 

n  - PNE (2001  2010), no segundo Plano 

 e n

. Seguiu-  

 

nfantil 

nfantil a elas atreladas  olhar 

sob a esfera judic nfantil. 

contextualizamos 

 

, , o 

infantil e os desafios da e

 e no terceiro c  delineamos o processo de 

j  , destacando-se as 

seguinte a nfantil em Sorocaba/SP, o contexto 

educacional , os documentos municipais sobre 

as d nfantil em Sorocaba/SP, com seus desafios e 

encaminhamentos e a 

, com a c  

. 



No quarto iscutimos 

Sorocaba/SP a partir da fala dos respondentes e as devolutivas por eles 

apresentadas. ontua-se as sendas da pesquisa, as 

 

Sorocaba/SP nfantil em creches de tempo 

integral de Sorocaba/SP, a partir do contexto da zona norte, frente ao processo de 

 

udemos ponderar sobre algumas 

no relato (e nos dados) de que a demanda 

; que a zona territorial que possui maior descompasso nessa 

 , visto ser o setor da cidade com maior contingente 

populacional e vem aumentando,  na 

;  

de 1 a 2 anos (Creche 1); e que os  presentes nas creches 

Os desafios e encaminhamentos decorrentes da 

 a necessidade de planejamento e 

organiz  

 

O discurso dos respondentes como 



qualidade do atendimento das creches, dentre outros. 

Enfim, amos refletir sobre 

infantil

e, direito este que tem como contrapartida o 

 no 

 



 

 S 

o , tanto nos 

documentos internacionais como nos nacionais, delineando seu p  e 

deste recorte, 

Humanos (ONU, 1948)

1989)  (UNESCO, 1990), a 

(AEPI): 

C UNESCO, 2010), 

(UNESCO, 2015) o docum Os primeiros anos: O bem-estar infantil e o 

papel das   (BID, 2015), e 

 (UNICEF, 2016). 

 Por 

 

Plano Nacional de Educa -

(2014-

  documentos 

Infantil  RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c Nacionais de 

 PNQEI (BRASIL, 2006a, 2006b), e as 

 DCNEI (BRASIL, 1998d, 

2010f).  olhar sob a

controle das mesmas na nfantil.  

1.1  

No moderno Estado  



entendida e encaminhada como direito social. Os direitos sociais remontam ao 

 

Os direitos sociais sob  
 

consegui-  
 
 
 
 

aos direitos de 
l
liberdade, 
efetivo. (BOBBIO, 2004, p.206) 

e 

portanto, a 

expropriados nas industriais, embora sem d

a serem 

cumpridas. 

detalha Lima (2017)  

desejada.  

arena conflituosa

 Vale lembrar 

que t os, percebemos 

que  (junto com os sociais, 

, e 

-

Caggiano (2009, p.23), ressalta que: 

realidade social e individual. Com efeito, insuflado e robustecido pelos 
caracteres de 



vislumbra-

lica educacional, ou 

, visando 

seus fins. 

 
Na Mundial de Direitos Humanos de dezembro de 1948, a 

e contribui, em sua finalidade social, para a 

no mundo: 

Artigo XXVI. 2. 

em como o 
desenvolvimento das at
paz. 
 

posteriores. Logo, podemos concordar com Cury (2002, p.260) afirmando que o 

tem sua origem do discernimento de que o saber 

mais do que uma    ser 

 se torna capaz de apossar-se de moldes 

cognitivos e formativos no contexto de sua sociedade, resultando assim 

oportunidades superiores de participar dos caminhos e participar da sua 

O dom  conhecimentos a fase para que se 

possa ampliar os rumos e destinos de novos saberes e, por qu  bem humano 

solicita 

 

 pressuposto ao 

regado a pluralidade.  Para compreendermos o 

igualdade, olhamos para o dispositivo constitucional dos art. 5 ., I e art. 

210 que  

comum. T deveria ter uma esigual entre os iguais, e para 

tanto, com a de um poder maior  fazer desse bem 

um Assim, um dos 



pressupostos das diretrizes que devem 

igualdade de condi  

inciso I (BRASIL, 1988). Essa igualdade objetiva que todos os membros da 

 conhecimento, 

bem como s para que participem em termos de escolha e 

  como relevante e onde tais membros 

consigam ser bem-sucedidos e reconhecidos como iguais. Ainda que a igualdade de 

num primeiro momento, seria  e 

  (UNICEF, 

1989). 

ensino e a 

Consti , portanto,  . 

1.1.1 ocumentos internacionais  

Desde tempos passado Bom Povo da 

  

(ONU - 1948), o Pacto Internacional 

(1966), 

,1989), em 

Jomtien, na   (UNESCO,1990) que abrange o compromisso dos 

mais populosos do mundo , a  e 

(AEPI): C UNESCO, 

2010), o docum Os primeiros anos: O bem-estar infantil e o papel das 

  (BID, 2015), e 

oportunidad  (UNICEF, 2016). in

os  da UNESCO para a  Ensino Fundamental para todos 

 do globo. (CAGGIANO, 2009, p.19-20).   

s (DUDH) afirma que toda 



o ou qualquer 

cia especiais 

(D Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

individual a social. Tanto quanto um direito, a E

 dever do Estado. Cury 

(2005) aponta: 

 virtude das quais 
elas passam a gozar de algo que lhes pertence como tal. Do dever nascem 

 tanto da parte de quem tem a 
responsabilidade de efetivar o direito como o Estado e seus representantes, 
quanto da parte de outros sujeitos implicados nessas obri
em  em um 

 direito que deve ser 
protegido inclusive por meio da lei (CURY, 2005, p.1). 

O Pacto Internacional dos Direitos E (ONU, 

1966), promulgado pelo Decreto 591/1992 (BRASIL, 1992) 

pontua: 

Artigo 13 - 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito 
 

ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a 

 
2. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de 
assegurar o pleno 

 

todos. 

 
-

progressiva do ensino gratuito. 
e tornar-

todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios 
 progressiva do ensino 

gratuito. 
iv) Dever-se-
de base para aquelas 

  



-se um sistema 
adequado de bolsas de 
materiais do corpo docente. 
3. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a 
liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de escolher para 
seus filhos escolas distintas daquel

aprovados pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber 

 
4. N

 
 

Artigo 14 - Todo Estado-parte no presente Pacto que, no momento em que 
 

brigatoriedade ou a gratuidade da 

 
e gratuita para todos (BRASIL, 1992).   

 
A , 1989), promulgada 

pelo Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 1990 (BRASIL, 1990b),  

por 54 artigos,  define o 

 de 

seus Estados-  dentre os 

quais: 

.  

Salienta-s

ou outra pessoas com esse papel), a responsabilidade principal de oportunizar, de 

acordo com suas poss

-

adotar medidas apropriadas a fim de ajud

 

( e FERREIRA, 1998, p.445).   



A Conven em seu artigo 19 que a tomada de medidas 

legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas pelos Estados-

partes para salvaguardar suas  

estiverem sob a guarda de qualquer pessoa 

 aos Estados o estabelecimento de programas sociais 

encarregadas de seu cuidado ( e FERREIRA, 1998, p.447). A 

seu turno, a d  (UNESCO, 1990) solicita 

 essencial

priori

governamentais, setor privado, comunidades, grupos religiosos e, obviamente, as 

 (VICTOR, 2011, p.83). ncia Mundial sobre 

ocorreu nos dias 27 a 29 de setembro de 2010

item expressa: 

Reafirmamos nosso compromisso com o objetivo da AEPI que foi 
estabelecido em Jomtien (1990) e Dakar (2000), apesar de concluirmos que 

para Todos (EPT), 
 

(UNESCO, 2010) 

avultando nos documentos internacionais. Entre os dias 19 a 22 de maio de 2015, 

-2030, realizado pela UNESCO em 

nto, baseada 

2016, p.32).  



 grande 

i Os primeiros anos: O bem-estar infantil e o papel das 

 , no qual traz  dados sobre a primeira  na  

Latina e Caribe, destacando a import  da qualidade nas creches (BID, 2015, 

p.95-122). E mais atualmente temos o 

 (UNICEF, 2016) que trata sobre as 

aponta o Brasil e o Viet

e aponta o Programa 

 

exitosas  

infantil. Dessa forma, vemos que, partindo dos organismos internacionais e 

ano, de sua 

Estados-

p   

1.1.2 federal de 1988  

, o d

cional brasileira  

da 

, a posteriori, percorrendo a 

o Campo do Ensino  de 1960, 

 Tagliavini (2011) 

destaca que

 a  

[...] demoram ainda mais para entrar s brasileiras. A muitas 
 

 brasileiros, sendo que a vai do artigo 72 
ao 78. E na  de direitos refere-se apenas aos direitos individuais. 



direitos e garantias individu
direitos sociais. A partir da 

(artigos 148  158). Na 

 
sobre os direitos sociais (TAGLIAVINI, 2011) 

-se no final 

com vistas a 

, reconhecendo para os brasileiros 

direitos sociais historicamente marginalizados (SILVEIRA apud RANIERI, 2009, 

p.128). 

Brasil, a CF/1988, itos e garantias. 

cou os documentos internacionais sobre os direitos humanos 

utilizando uma roupagem mais moderna, ampliando alguns pontos, adequando e 

atualizando conforme o sistema hodierno

representativas em sua , dentre as quais as citadas via documentos 

internacionais lastreados por organismos multilaterais. De toda forma, observa 

Caggiano (2009, p.30

 

 
caput, (D. Sociais)  Cap. II do Tit. II; 

, XXV   filhos de 0 a 5 anos; 
, V     
, IX e XV    
, VI (comp   

 (Sec. I, Cap. III, Tit. VIII  Da Ordem Social);   
-  
- universidades   
-  

Art. - ensino privado  regras de atendimento; 
- 

 
-  

Art. -  
-  

-se os 205 e 206: 

promovida e incentivada 

 
 



I -  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - 

 
IV - gratuidad  
V - 

 
V - 

ingresso ex
 

V - 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 

 
VI -  
VII -  
VIII - piso salarial profissional nacional par

 

 
 (BRASIL, 1988). 

observar que a despeito de toda a p

direito, tal dificuldade deveria inexistir, visto o grau de prioridade declarada ao 

nforme Bobbio 

 

 
tanto o de -los, mas o de -los. Trata-se de um p  

 
pode s  

 
ado dos meios. (BOBBIO, 1992, p.23) 

 meios 

/1988 tenha aprimorado os mecanismos 

 

 de 



vagas e unidades educacionais tem 

. Para entendermos melhor, conforme define o T

Distrito F , 2018 a  que visa 

proteger a coletividade, responsabilizando o infrator por danos causados ao meio 

em como a 

direito difuso ou coletivo.  

Outro instrumento, o ma   da  

Federal) o  constitucional  que tem por objetivo suprir o 

legislativa que  o  dos direitos e liberdades constitucionais e 

 E, conforme 

inciso  

dest

habeas data, sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por 

a 

(AMARAL, 2009). Nessa linha o  dos entes federativos tem 

desempenhado importante papel na defesa dos direitos sociais (DUARTE, 2003). De 

anteriores apresenta maior centralidade (conforme nome dado pelo autor da tabela) 

quanto ao direito educacional (perdendo somente em percentagem para a 

 

Tabela 1   

Ano da 
 

Total de Artigos 
 

 
 

  
 Porcentagem 

1824 
 

179 
 

Apenas 2 dos 35 
incisos do artigo 179 

0,032% 

1891 
 

911 
 

Apenas 1 dos 31 
 

0,035% 

1934 187 12 artigos 6,417% 
1937 187 6 3,209% 
1946 222 10 4,505% 
1967 217 4 1,843% 

1969 (Emenda 1) 200 4 2,0% 
1988 250 13 5,2% 

Fonte: Tagliavini (2011, p.15) 

1  



A Lei Magna (BRASIL, 1988) elenca os 

os, bem como 

desenvolvimento do ensino exerce 

supletiva e redistributiva em todas as esferas 

municipal), e ainda precisa intervir nos Estados  e Distrito Federal 

 dos recursos respectivos

exigido da receita resultantes de impostos estaduais, organizar os sistemas de 

avaliar os estabelecimentos de ensino de seu sistema, inclusive os particulares de 

 (VICTOR, 2011, p.87-88). Aos Estados, o Distrito Federal e os 

cabem Planos de Edu unicipal), e os 

% para 

sistemas de ensino. Por outro ponto de vista, segundo 

alismo das 

-lo, pois 

prolongar-

autoridade desse povo esvai-se ao ser registrada pelo legislador, atrofiando-o 

quando em  (ARNESEN apud RANIERI, 

2009, p.152) 

forma, e frequentemente cuja 

principal centra-se em 

supremacia constitucional e as garantias jurisdicionais para buscar um modelo de 

articulado, regendo os 

 

desenhado permanece o referencial de vias judiciais para se fazer valer um direito 

que deveria se dar constitucionalmente e de forma direta. 

 



1.1.3  

/1990) institui um verdadeiro 

- na garantia dos direitos infanto-juvenis para sua 

1990 

(BRASIL, 1990a). no palco das 

de direitos que passam a ser 

discutidos, observados e supervisionados. Dessa forma, o ECA busca a 

  a partir em 

elementos basilares de, a saber -

Segundo Oliveira (2013, p.3): 

Prioridade Absoluta 
 as primeiras pessoas a serem 

eles devem destinar-  
. 

-administrativa deve ser caracterizada por maior 

fundamental 

vida. A tem o direito dessas garantias fundamentadas no 

que dever  ser operacionalizadas por meio das 

As s de atendimento, nes   elementos de um sistema 

gico para garantir os direitos infanto-juvenis que articulam e integram os 

direitos fundamentais assegurados tanto na CF/1988 quanto no ECA/1990. 

(OLIVEIRA, 2013, p.3) 

m estatuto uma vez que garante a doutrina da 

 e cria mecanismos de exigibilidade de direitos por meio de 

Conselhos de Direitos e Conselho Tutelar, Fundo da 



Centro de Defesa dos Direitos, Defenso

na Lei Federal no 8.069/1990 (BRASIL, 1990a). (OLIVEIRA, 2013, p.4). Em seus 

artigos 87 e 88, define o Sistema de Garantia de Direi

 

Segundo Oliveira (2013), a p  a 

instrumentos/mecanismo ; a defesa dos Direitos 

 e o 

eitos legais constitucionais, o controle 

 O ECA 

 quanto ao direito da 

:  

 
I  

 
II   
III  atendimento educacional especializa
preferencialmente na rede regular de ensino;  
IV  -
idade;  
V  

capacidade de cada um;  
VI  
adolescente trabalhador;  
VII  

-
 

 
 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.  
. Compete ao poder p

fundamental, fazer-
pela freq  (BRASIL, 1990). 

Merece destaque o artigo 55 nas 

responsabilidades eis: 

. Sabe-se 

que o ECA/1990 

ntes, logo, 



-2010/2014-2024). 

1.1.4 A Lei de Diretrizes e Ba  

O conjunto d normativa

CF/1988 resulta na conhecida da 

 e do Estado 

 (

) ignidade, 

). O artigo reza 

adolescentes devem  contra todas as formas 

/1990 alterou amplamente as 

 

eram  do assistencialismo, da filantropia e da caridade, ou 

Subsistia 

 irregular, que via a sociedade e o Estado como entes 

totalmente bem estruturados, sintonizados, e assim como eis pelo 

 de fragilidade individual , adolescentes e s

familiares, mas al destaca que: 

especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

-escolas 
nosso) (BRASIL, 1996) 

o 

 



declarado na CF/1988, corroborado no ECA/1990 e na LDBEN/1996, vemos que nas 

 infantil e principalmente no que se refere 

-

-

-3 anos estavam matriculadas em 2013, e 

embora entre 2003 e 2014 se tenha verificado um aumento no atendimento de 9,8% 

contexto brasileiro (INEP, 2015, p.29). 

1. - 2010) 

 o. MM. Nunes 

[...] a 

social de  

 brincar, dentre outros.  

o 

 

nos atuais planos do governo 

federal em suas as mesmas articuladas ao Plano de 

 PNE (BRASIL, 2007a) e Planos Nacionais de 

. O Plano (2001-2010)  documento que 

; 

 responsabilidade dos 

di  



No PNE (2001-2010) a e infantil foi destacada com a meta de atender 

50% das  de  3 anos e 80% das de 4 e 5 anos, entretanto, conforme o 

-escola (4- 7

em idade de creche (0-3 anos) foram atendidas em 17,1 em sua totalidade, 

conforme  

til  

 

Fonte: Elaborado a partir do R 2009). 

Re

observar o crescimento (ainda que pequeno) do acesso dessas c

brasileiras: 

escola  Brasil 

 

Fonte: Pnad/IBGE. Elaborado pela Dired/INEP (BRASIL, 2015) 



-escolas, 

 

. (BRASIL, 2015, p.22). As 

u que a 

14,5%) foi 2,83  pertencentes a 

 

(BRASIL, 2015, p.33). 

-Escola) Brasil 
2000  2013 

Fonte: Censos Escolares - INEP (2015) 

E

apresentaram cobertura de 20,4%, ao passo que as n

na creche 

(BRASIL, 2015, p.31-32). Com o objetivo de avaliar se haveria diferenciais nas taxas 

(IBGE, 

2008 apud IBGE, 2010a ue 

, 2010a, p. 

Ano de  
Educ. Infantil por 

etapa 

Total Creche -escola 

2000 5.338.196 916.864 4.421.332 
2002 6.130.358 1.152.511 4.977.847 
2004 6.903.762 1.348.237 5.555.525 
2006 7.016.095 1.427.942 5.588.153 
2008 6.719.261 1.751.736 4.967.525 
2009 6.762.631 1.896.363 4.866.268 
2010 6.756.698 2.064.653 4.692.045 
2011 6.980.052 2.298.707 4.681.345 
2012 7.295.512 2.540.791 4.754.721 
2013 7.590.600 2.730.119 4.860.481 



137). M

 per capita e 46,2% para as que viviam co

 

 (2001-

2010), orquestrado pelo Conselho Nac (CNE) 

- , esta 

realizadas 

Deputados ( )  

SEB/MEC e pelo INEP, foram detectados algumas dificuldades, divididas em duas 

categorias: externa e interna ao PNE. 

(2001-2010), foi observado que houve 

PNE e os planos setoriais de governo; dissoc

 PDE e do PAR com os 

 (BRASIL, 2009a, p.6) 

NE, foi observado que houve 

os concretos de 

(BRASIL, 2009a, p.6).  que apesar do 

PDE 

concorreram para , plena ou , de muitas metas, especialmente aquelas 

sobre  diretamente  ou  a 

ed . 



Brasil, em todas as suas etapas, num prazo de quinze anos a contar de seu 

-

( ). 

 Fernando Haddad (PT). 

pelo /2007 (BRASIL, 2007). Como observado, podemos notar os 

nos PNEs. Os documentos internacionais, ratificados pela 

atuar efetivamente, militando pelo 

atingimento pleno das metas. 

1.1.6 -2024) 

-2020 foi aprovado tardiamente, 

devido a pujantes 

 O PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014a) foi sancionado pela 

presidente Dilma Rousseff no dia 25 de junho de 2014, 

25 de junho de 2014 e data final 

24 de junho de 2024. O seu objetivo  

que foi 

de ensino e onde se originaram as diretrizes que deram origem ao segundo Plano 

, que trouxe propostas referendadas e que confirma as 

dos anos anteriores (BRASIL, 2014a). Um dos pontos importantes 

 - CONAE (2010) foi a 

necessidade de pensar e investir efetivamente o percentual de 10% da reserva do 



Produto Interno Bruto (PIB) destinada   (LIMA, 2007). O Documento-

enfatiza que: 

 do PIB para 
 

Entretanto, tais valores previstos 

Interno Bruto (PIB) ainda etapas , 

conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa eira 

 INEP (BRASIL, 2011)

. O 

desenvolvimento do PNE (2014-2024) mostra-se como um desafio 

de projetos que pretendem aprimorar  num 

 O sistema educacional brasileiro ainda preza pela oferta da 

ta e de qualidade referendadas pelas lutas e demandas dos 

trabalhadores, mas para tal, faz- -privadas 

na cena educacional. (TOUBIA, 2016, p.33) 

nfantil, os olhares se voltaram para a 

meta de 

entendendo que  

specificamente, sendo isso um aspecto 

promissor para que se alcance a imp distingam a 

 de dissipar as mais diversas desigualdades sociais (BRASIL, 2010, p.68). 

quantitativa enfatizaram

[...] a garantia de aporte financeiro do governo federal para a co

. (BRASIL, 2010, p. 68)  

O PNE (2014-202

volta



 

ratificou as delibe ao dever do Brasil em 

, e na 

s de  

Ximenes e Grinkraut (2014) dizem que  

Hoje, em contexto muito diferente daquele encontrado pelo PNE anterior 

constitucion

 

. 

 (OPNE), uma plataforma digital para monitoramento 

em 2015 

que: 

[...] rcentagem dessas 

em creches. Ao analisar o indicador de acordo com a renda familiar per 

  Os dados desagregados por localidade 
urbana e rural revelam que houve um crescimento nas duas localidades, 

localidade rural, o ritmo foi mais lento, subindo de 13,1% em 2009 para 
14,8% em 2015. 
proximidade entre as taxas de atendimento de brancos e negros. Entre as 

enquanto as negras seguem l

creche em 2015. Observando a porcentagem de atendimento atingida pelos 



obteve o melhor resultado (43,5%), seguido por Santa Catarina (41,5%) e 
 

 

 

ainda permanecem alijadas de seu direito. 

: 

3 0 a 3 anos na escola 

 

Fonte:  (2018) 

 O OPNE ainda que 

[...] 
 

que projeta a necessidade de aproximadamente 4.614.733 vagas em 

seis meses ou menor idade). Em 2014, registravam-



novas unidades. Um desafio relevante, tendo em vista que o programa 
orno de 

8.000 unidades. [...] (Levantamento realizado pelo consultor Ricardo 

icadores e status de 

ses programas de fato atendem e 
 (OPNE, 2018). 

 Isto posto, evidencia o tamanho do desafio que se tem pela frente: o 

avultamento da demanda constante devido aos mais diversos fatores em 

contrapartida com a falta dos mais variados recursos e necessidade de 

 

Sorocaba/SP e suas 

cidade. 

1.1.7 marco legal da primeira  

 

 

divido em quatro partes, sendo que a primeira trata dos fundamentos legais da 

Por fim, a obra traz s como a Lei 13.257/2016 - Marco Legal da Primeira 

-

dentre outros. orridas na 

2016  - que tramitou no 

legislativo pe



corroborando os direitos d

-sancionada. 

mpla 

ssegurado seu total 

desenvolvimento. Portanto, diante do exposto, podemos afirmar que o percurso 

aridades, contribuindo para a abertura de novos caminhos e 

clareando novos percursos a serem trilhados. 

1. 2 A  

Como vimos, a E

l, independentemente do reconhecimento, consubstanciado em 

 

 O encontro e

essencial 

em 

infanto-juvenil. 

o ECA/1990 ial 

educacional que prime 

-la. Essa  implica numa sociedade com mais 

just , solidariedade, equidade onde possam usufruir da 

 . A foco uma 

com u que seja inovador, 

projetado pa implica em 



ensino de qualidade para todos. A E

Escola) e a unidade escolar precisa ser um local de 

e saberes esses saberes e de  das 

, ou seja, onde ocorra a Infelizmente muitas vezes 

observamos que a escola se tornou promotora de o social, 

evas  escolares. 

No contexto da e Lei n. 11.494/2007, que regulamenta a 

distribui

presencial nfantil). 

ob

Obviamente isso decorre 

Observamos onde 

 

I - oferecer igualdade 
e atendimento educacional gratuito a todos os seus alunos;  
IV - 
do sistema de ensino, inclusive, obrigatoriamente, ter aprovados seus 

 
V - 
equivalente, na forma do regulamento. (BRASIL, 2007a, p. 8)

Outro marco nessa jornada de 

oi a 

nfantil (BRASIL, 2009), 

onde o MEC procura municiar conselhos

no acompanhamento e controle social des -se a 

 



federais para creches estavam alocados em programa d

BRASIL, 2006c). 

direito a nfantil. Longe de significar o 

 

estados. 

 1.  

o e extremamente 

extenso e digno de estudos exaustivos, mas apenas vislumbrar um pouco do que se 

entende na atualidade sobre nfantil. 

Entendemos que i  tanto cultural como  O conceito foi 

sendo elaborado 

 e dos grupos sociais, e com a 

as mais tenras idades, como aponta Dolto (1993), muitas desde os primeiros meses, 

conveniadas assemelhadas, 

 o .  

. Seja na creche ou outra 

ce sobre a tutela de adultos, mas com 

-se do 

cuidar e brincar, 

mesmas permanecem sob o olhar de um pedagogo,  

Mas essa . modus 

vivendi 



como tudo isso afeta a 

-a como um rolo compressor. 

Adatto (1998), diretor do Programa de Estudos da 

Crian

e complementa:  

rque as barreiras 

certo aonde isto leva (ADATTO,1998, p.5) . 

Na atualidade, outro  

sendo denominado , que embora 

muito tenro em suas  e de  de estudos 

e pesquisas, teve sua origem 

Sirota (2001) e Montandon (2001). 

infantil [...] uma mente criando sentido, buscando sentido, preservando sentido e 

usando sentido; numa palavra  GEERTZ, 2001, p. 186). 

Nesse processo, essenciais para quem deseja 

realmente entender e estudar 

tituindo-se em 

idade que precisam ser tecidos e 

comportamento social. 

mostra nos 

 como, por 

primeir [...] 



 

[...] 

dos primei as 

m que 

sociedade

favorece outra (BRASIL, 2016, p.20-21). 

[...] 

equidade social e, ao mesmo tempo, promove produtividade na economia e na 

oportunizando e construindo em nossa sociedade. 

1.2.2 Documentos norteadores para a  

principalmente a LDBEN/1996, a e

infantil 

assume o importante papel 

desenvolvimento humano

. Essa exigiu a pr a 

mesma tem como diretriz o direito ao 

estabelecimento de s

 e individual, social se expressar por 

diferentes linguagens,  

(VICTOR, 2011, p.90) 

Um dos documentos norteadores que direcionou o trabalho desenvolvido na 

nfantil  - 

RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c), que foi redigido e 

e apresentando 



trabalhados no universo infantil. ndo volume 

contempla  o 

eixo de 

Autonomia. O terceiro volume aborda as 

que  documentos r

linguagens e para as  

Movimento, , Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade 

e . Nos RCNEIs  para o planejamento, 

 (BRASIL, 

1998a, p.7). O objetivo do RCNEI  colaborar e 

e i

trabalho educativo.  

Qualidade para a E - PNQEI (BRASIL, 2006a, 2006b

refe nfantil a serem utilizadas pelos sistemas 

educacionais, por cre - nfantil, que 

promovam a igualdade de oportunidades educacionais e que levem em conta 

  

Enquanto o RCNEI auxilia na t nfantil, 

anseiam 

B

brasileiras de  anos.  



CNE/CEB 20/2009, homologado por Despacho 

ixa as Diretrizes Curriculares 

 [...] centro 

do planejamento curr

sentido  

ilesa ao que experimenta e vivencia durante  

(BRASIL, 2009).  

Para tanto, as DCNEI s definem o conjunto de que 

vinculam com o conhecimento 

,   ambiental,  e 

do como centralidade . (BRASIL, 

2009). estabelece 

do com 

humanidade. 

sejam elas nacionais ou internacionais, bem c

nfantil, como os RCNEI s, os PNQEI s e as DCNEI

2. 

1.2.3 As  

 fundamental fazer a di
Estado e governo, considerando  
 

Estado como  permanentes  

necessariamente  

como um todo, configurando-

2 -escolares, entre 36 e 
59 meses (BID, 2015, p.120). 



 

Ainda no campo das d

HOFLING, 2001, p.31); ou seja, nstituindo um 

projeto de governo, de programas, de  para 

esferas distintas da sociedade. mos reduzir 

aos organismos estatais que geraram e implementara , pois as 

entendidas como de responsabilidade do Estado, desde 

  processo de 

concernentes Dessa forma, as 

 

dania decorre deste Estado e desse 

, p.12 [...] 

r parte de uma 

 

A 

e devendo ser ofertada de forma gratuita, e com 

qualida nfantil, se -

escolas. Oliveira e Teixeira (2014, p.2) apontam que 

l 
-lo por 

etapa d

 

bem pequenas (0 a 3 

anos) no contexto brasileiro surgem com desenvolvimento das creches, com 

(inclusive 4 a 6 anos) e como primeira etapa da educa Nesse enredo 



nfantil 

leno 

. (VICTOR, 2009; 2011, p.130). Como o 

bem pequ enquanto sujeitos e as 

 Coutinho (2017) muito bem questiona, 

problematiza e aponta um dos focos principais:  

[...] a possibilidade de se atingir o percentual de atendimento previsto na 

 241/55, que congela os 

desigualdades sociais existen

edu  (COUTINHO, 
2017, p.19)

 

grande entrave presente nos grandes centros metropolitanos. Prioriza-se o 

-escola devido Emenda 

Constitucional 59 de 2009 

plano  (algumas das quais apresentare

, observa- Retomando o  

2 da 29, pode-se constatar o crescimento de demandas atendidas nas 

creches. demonstra o crescimento 

frequentando as creches 

mais significativo nos grandes centros metropolitanos. 

cidades crescem, e com elas a busca pelo mercado de trabalho, 

 

 

Agregado a isto, temos a P



 (COUTINHO, 2016, p.20). 

como ampliar as vagas e o atendimento nas creches com qualidade, 

 

Coutinho (2017, p.26) anuncia: 

rel

governos. 

 

diretam

o PNE 

 

assistencialistas),  (COUTINHO, 2017, p.27). Hofling 

organismos da sociedade civil.  creche, uma parte 

buscando garantir esses direitos.   

1.3 s na esfera judicial 

A partir da CF/1988 e da le se agregou a ela, ocorre uma outra 

 

concreta ao que foi estabelecido, buscando garantir sua efetividade, inclusive via 



 poder j  

e significativas o direito  e muito recortadamente na 

,  

e garantir a efetividade  Uma 

cipiente ganha volume e passa a 

ocorrer com a deste ente cionais em vista da 

e garantia desse direito, para cumprirem-

 

, p.35) esclarece: 

[...] pode-
legal, ocorre nos se  

lescente;  
 

 
Atendi -es

idade;  
cente 

trabalhador;  
mental por meio de programas 

co-escol
 

 
 

escolares superiores;  
estudantis;  

 
-

 
cando;  

nia e para o trabalho;  
 (grifo nosso) 

A  s 

s A 

du de mais e melhores instrumentos de 

obrigatoriedade da transfor  caminho 

 

1.3.1 O acesso e a qualidade na  

 PNE (2001-2010) apontava as 

disparidades de acesso nfantil 



 (XIMENES e GRINKRAUT, 2014), o que 

 de 

-2024 (INEP

IBGE. Ao consultarmos os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

-

avolumou-se somente numa 

porcentagem insuficiente e ainda muito afastada para se atingir a meta do PNE 

(2001), onde  deveriam estar matriculadas em 2010. 

Dados mais atuais mostram que em 2013 a porcentagem chegou a 23,2%. (INEP, 

2015, p.29), e entre 2003 e 2014 verificou-se uma aumento no atendimento de 9,8% 

  

 d eleito na CONAE -2024 

com toda a demanda (desta faixa de idade)  a  

e investimentos que visem re  atendimento e reconhecer as   

demandas por vagas a serem atendidas por creche. 

diretamente o acess

-escolas. Emenda 

Constit

-escolas nos sistemas de ensino, 

-escolas conveniadas 

municipal. (VIEIRA, 2010) 

Essa produto das mais variadas press

pelos e luta em prol da e infantil, com grandes 

 envolvendo a C

 



MEC e o Congresso Nacional. Diversas m

ocorreram, demarcando trazendo entendimentos diferenciados 

-privado na 

educa  sobretudo acerca da e infantil nacional. (VIEIRA, 2010). Ainda 

de acordo coma LDBEN n. 9394/96, 

, e n

gratuito  

-

crativos. 

pela adm  Conforme Di Pietro (2000, p. 284 apud 

SOROCABA/SP, 2016 [...] forma de ajuste entre o 

poder 

interesse comum, 

que o exposto 

definida. Nessa categoria

determinada quantia 

 efetivar ntes do plano de trabalho e, a posteriori, 

das quantias de tais recursos. 

Regulamentado pelo art. 116, da Lei Federal n. 8.666, de 1993, 

se estabelecem com , a das ferramentas pelas 

quais vale para associar-  

recebe determinado valor, este fica vinculado 
 recebe verbas do 

vistos no 

Tribunal de Contas [...] 
(SOROCABA/SP, 2016, p.46). 



Presente em muitas cidades, o buscar 

garan  infantil, e presume que tanto o 

 interesses comuns ( ) e 

empreendem   para a  objetivos e interesses comuns. 

A a ao repasse de valores e recursos, 

mas  incessante 

 . Tais a buscam expressar o 

engajamento ualidade 

 (SOROCABA/SP, 2016). Tudo isso 

adequada do FUNDEB, buscando  

como ser  educacionais 

municipais. Um nfantil 

no final dos anos 70 

-

indutora do gover

economicamente 

desfavorecida.  

Coincidentemente ocorre, bem 

com o nascimento das lutas por creches nas periferias dos grandes centros 

metropolitanos. programas surgem buscando introduzir uma modalidade de 

blico de certos 

Dessa forma, 

estabeleceu-

verno federal e entidade social (VIEIRA, 2010). 

Estabelece- nas cidades brasileiras um modelo na forma dominante de 

acess carentes que pertenciam em 

grandes cidades. Em meados dos anos 80 essa 

-

Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, por exemplo, constituindo extensas redes de 

 e/ou 

bem-estar social, ao lado das 



-

escolas municipais. (VIEIRA, 2010).  

(e deve) ser aprofundada em outro momento. 

a implanta  

  

O 4 apresenta em 2013 a propor

%) e nos anos 

(BRASIL, 2015, p.266) 

 

 

 

 

 

 



o 4: 

 Brasil - 2013 

 

Fonte: Pnad/IBGE. Elaborado pela Dired/INEP (BRASIL, 2015) 

- eiros 

nfantil

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) fossem aplicados, 

pr nfantil. Na tabela abaixo, observamos um pequeno 

(BRASIL, 2015, p.343). 

 

 

 

 



Tabela 3: 

-  

 

Notas: 1  Valores corrigidos pelo IPCA/IBGE. 
 2  -se  ao  
        

Fonte: FNDE/MEC (BRASIL, 2015) 

Se olharmos mais acuradamente os dados fornecidos pelo INEP, vemos o 

-escola 

 

 

 

 

 



Tabela 4: Estima

 Brasil 

 

 

 

 

Anos 

 R$ 

 

 

Todos 
os 

de 
Ensino 

 

 

 

 

 

 

Infantil 

Ensino Fundamental  

 

Ensino 
 

 

 

Superior Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

2011 286,03 235,59 25,00 82,89 78,04 49,66 50,45 

2012 298,37 246,74 29,86 85,24 77,22 54,42 51,63 

2013 318,88 260,97 33,48 87,40 81,18 58,90 57,91 

Notas:  
1 - Valores corrigidos pelo IPCA/IBGE. 
2 - Utilizaram-se os seguintes grupos de Natureza de Despesa: Pessoal/Ativo e Encargos Sociais, 

 
3 - 

 
4 - 
juros e  
5 - 

 sino 

 
6 - s cursos de 

 - stricto 
sensu  mestrado, mestrado profissional e doutorado (excetuando- lato sensu) 
7 - Estes dados referem-se aos investimentos em erno federal, dos 

 
8 - Anos de 2004 e 2005 dados estaduais  utilizou-

ada estado; para os dados 
-

 
9 - A partir de 2006, utilizaram-se como fontes de dados estaduais e municipais, o Sistema de 

 
10 - 
(Siafi/STN) 
11 - lizaram-se as fontes de dados 

IBGE, CEF e CNPq. 

Fonte: ) 

A tabela 5  (BRASIL, 2015, 

p.341): 



Tabela 5: 

- Brasil 

 

Fonte:  2015) 

Os investimentos a

 - Lei 13.257/2016 - diz 

que 

Art. 16.  
assegurar a qualidade da oferta es e equipamentos que 

 Lei no 9.394, 

Nacional)  
 (BRASIL, 2016a  grifo nosso). 

-familiares. 

UNICEF (2016, p.3)  



para um dia ter sucesso no trabalho o . 

esclarece que: 

A 
desenvolvimento e o maior balanceador de opor

 
 

inseguros, impedindo que quebrem os ciclos intergeracionais de 
desvantagens quando adultas. Mas um bom foco em desenvolvimento 
infantil, no aumento do acesso e da qualidade da 

 (UNICEF, 2016, p.6). 
 

No tocante a qualidade nas creches, a preocu

(2015) questiona: 

de 

quando pode levar muito tempo para determinar como a qualidade ou as 

 
(BID, 2015, p.19) 

A priori,  cre

dois permitir que trabalhem e contribuir 

positivamente 

-familiar. Os possuem, portanto, 

 na atualidade. Mas o BID (2015, p.96 [...] quem usa 

ara responder a esse questionamento faz 

significativas  

, pois nos primeiros 

anos de vida  sistema 

 ainda  e portanto as  e protocolos 

 primordiais m tenra 

idade. Outra cesso de 

 

fetivos fortes com pelo menos um(a) cuidador(a) principal - teoria do apego 



(BOWLBY, 1958 e AINSWORTH, 1969 apud BID, 2015)  pois esse permite 

que a a a dominar seus sentimentos, estabele  

 ambiente, e a criar E as creches em tempo 

integral e de baixa qualidade comprometem o processo de 

 

E ainda, relevante devido ao custo de oportunizar 

ignificativa

menores, especialmente para , 

p  

 

contribuir  d

 

de creche de alta qualidade -

escola (BID, 2015).  pequena 

significativa porque, em primeiro lugar, a maioria dos 

, sendo 

importante entender quem efetivamente se beneficia 

em segundo lugar 

depe  aos cuidados que a 

, ou seja O 

cuidados dados pelos pais 

menores de idade) no lar, ou cuidados informais ofertados por conhecidos, vizinhos 

ou outros (BID, 2015). 

lares mais abastados  de que as 

tenham aliment  nutritiva e adequada, sejam expostas a leitura e 

recebam precocemente estimula , e ainda muito maior que tenham pais afetivos e 

es menos favorecidos. Se a 



 (BID, 2015). Love, Schochet e 

Meckstroth, (BID, 2015, p.102

forma: 

envolver ativamente 
positiva com ela, o 

 
sentimentos e suas ideias. Nos ambientes de alta qualidade os cuidadores 

 

tura 

refere-

devem ocorrer em um ambiente de aprendizado, e envolvem aspectos relacionados 

responsabilida

 

(BID, 2015). 

O BID (2015, p. 104) coloca ainda que a qualidade pode, ainda, ser medida 

po instrumentos de outros 

. Nesse ensejo, vemos chegar ao 

Brasil em 2019, via MEC e INEP hes 

brasileiras , equipe 

escolar 



 

2018). 

Os d  e qualidade da e

infantil 

-se 

-

 prezando sempre pela qualidade dos 

 

 

 

 

 



 

  INFANTIL DAS 

: 

4 A 2016 

 

nfantil, 

ao mercado de trabalho, deixam seus filhos cada vez mais novos ao encargo das 

 e FERREIRA, 2009). 

 analisar as os 

a 3 anos de idade, do 

e teses de doutorado no intervalo de 2004 a 2016

 4 como ponto inicial foi 

escolhido, visto ser o ano em que a completaram um quinqu  e o ponto 

final listado para o mapeamento dos trabalhos foi 2016, devido a 

 

d l de Ensino Superior (Capes) e no 

portal da SciELO - Scientific Electronic Library Online

c

n



pesquis sim, consideramos por bem 

-la. s foi feito um mapeamento do material que, 

necessariamente contemplou os termos relevantes para a pesquisa, a saber: 

infantil. 

foram selecionados trabalhos relevantes 

; 

PINTO, 2014, CAGGIANO, 2009, SILVEIRA, 2012; TROPARDI FILHO, 2009; 

), algumas obras 

KRAMER, 1982, 1984, 1989; KUHLMANN, 2015; ROSEMBERG, 1999, 2002, 2003, 

2013, 2015) e do Direito (VICTOR, 2009; CORREA, 2015; CURY e FERREIRA, 

2009; VICELLI, 2012; RIBEIRO, 2012; BARBOZA e KOZICKI, 2012; DUARTE, 2004, 

2007; SARMENTO, 2010, VERBICARO, 2008). A posteriori, iniciamos leituras 

atentivas dos resumos e dos trabalhos completos para confirmar e analisar o seu 

 

TABELA 6 - as 

nfantil nfantil entre os programas 

-  

 
 Mestrado Doutorado Total 

 1 3 4 

Direito 2 0 2 

Fonte: Or e Petula Ramanauskas Santorum e Silva com base no levantamento 
 

 
 



TABELA 7 - as 

nfantil  

 
 Mestrado Doutorado Total 

Instituto Brasiliense de 
Direit  

1 0 1 

 1 1 2 

Universidade Federal da 
Grande Dourados MS 

1 0 1 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora MG 

0 1 1 

Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul MS 

0 1 1 

Fonte: e Petula Ramanauskas Santorum e Silva com base no levantamento 
 

 

No grupo de  

. Quanto a literatura especializada, observou-se que os 

- 

nfantil vinculadas a 

 ra que a 

entre os anos 2004-2016, dada a sua i nfantil, 

s 

 

  

te do poder 

p  . A 

-

ainda mais depois dos anos 1950, quando foi despertada 

ra



s de direitos fundamentais que operam como 

na esfera judicial. 

Barboza e Kozicki (2012) 

do sul africano e do Leste Europeu, 

governo era a ditadura. Dessa forma, a elabor

protegidos contra maiorias parlamentares, gerou uma nova maneira de compreender 

 isso resultou num 

 

 

O  

Conforme Victor 

(2011, p.30 -dever de intervir sempre que 

Inciso XXXV, da 

-

  do Poder 

 

Dessa forma, observa-

ticas (policy-maker

AZEVEDO, 2004; VICTOR, 2011, p.35), consequentemente: 



11, p. 37) 

 

(policies) como 

. VICTOR, 2011, p.17). Por sua vez, 

Maria Paula Dallari Bucci (2006) elabora  

processo ou conjunto de processos juridicamente regulados  processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

judicial  
os socialmente relevantes e 

politicamente determinados. (BUCCI, 2006, p.39) 

A autora relata ainda que c intentar a 

 objetivos definidos, exprimindo a elei

 e o  temporal em que se espera obter os 

resultados. Conforme a autora, 

-

infraconstitucionais, decretos e portari

[...] 

plano e define-se como o processo de escolh

BUCCI, 

2006, p. 259). 

 

stra brechas ou falhas, o Poder 

11, p.11

 

a 



parti nfantil, a  o 

 nfantil brasileira, 

centes, e tal empreitada buscou tonificar a 

nfantil.  

-se que 

trilhado, e 

 

 a aparecer como ator principal nesse contexto, na medida em que 

 

e Andrei Koerner (2002) que 

operadores da lei prefiram participar da policy-making -

 papel 

MACIEL e KOERNER, 2002, p.114 apud BARBOZA e KOZICKI, 2012, 

p.62). 

 garantia dos direitos fundamentais sociais, bem como tal demanda 

, 

pois refere-

 As 

[...] de maneir

BARBOZA e KOZICKI, 2012,p.73).  



soci

[...] 

BARBOZA e KOZICKI, 2012,p.73), com o 

que se definiria 

sentido, expressariam a vontade da maioria.  Note-se que, apesar da reserva de 

recursos para alguns projeto

 

ARBOZA e 

KOZICKI, 2012, p.75). 

Tem-se que concordar com Barboza e Kozicki (2012) na defesa da viabilidade 

do  

poderes e que o mesmo  direitos 

na 

 

constitucionais. N

Nunes (BRASIL, 2016) esclarece que  

r

-se os 

mais 

(BRASIL, 2016, p.271) 



Voltando nosso olhar para a realidade atual da nfantil e todas as 

q por essa demanda das creches brasileiras, observamos que a 

. 

nosso olhar, tendo o  como objeto deste estudo, essa 

 

das ordens judiciais visando 

como vimos anteriormente

 

direito social 

Como vimos o reconhecimento do d

documentos ,1948), 

, 

, 1990), passando pelos documentos nacionais, 

1988, na lei n. 8.069/1990, que 

, e se denomina 

direito fundamental de natureza social. Como afirma Vieira (2001, apud SILVEIRA 

-

 Duarte, ressaltando o 

mencionado ocia

[...] 

 (DUARTE, 2007, p. 697). 

: 

icos. Podem 



politicamente organizadas 
reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir 

o de bem-estar para todos. A ide
(CARVALHO, 2002, p.10) 

O produto inicial de Educa

de natureza social  abordagem a singular que edicado, 

nos  de /88) e a 

impossibilidade da sua 

(BRASIL, 1988). Arantes (2011) rela

maneira oposta podemos admitir que os direitos humanos se constituem sem 

-

 

 a proclamou 

demais artigos subsequentes. Ademais, Cagianno (2009, p.22) declara que somada 

de 

fundamental porque [...] consubstancia-

 Para Bobbio (1992): 

Enquanto os direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado  
e, portanto, com o objetivo de limitar o poder , os direitos sociais exigem, 

 

Ademais, Duarte (2007) explica que, 

a presente 



titularidade de toda a sociedade). Pinto (2014) esclarece que,  

[...] em
comportamento ativo do Estado, em alguns casos ele vai demandar 

exemplo, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber (art. 206, inc. II, da CF); a liberdade dos pais 

manter seus estabelecimentos de ensino, desde que cumpridas as 

(PINTO, 2014, p.52) 

tram que tamb  

PINTO, 2014, p.52).  

Silvei

classificada como 

qualidade do ensino para todos. Dessa forma, 

 

Observa-se 

 

variadas esferas . 

o 

grande desafio, segundo Duarte, tem sido o de estabelecer mecanismos para 

garantir a exigibilidade e o controle judicial do seu cumprimento, em caso de 

possibilidades  

 

aolonzi 

e Perez (2013), que observam que 



 adolescentes de 4 a 17 anos; ou seja, desde 
o 

-
anos) 

Ou seja, 

vagas em creche. inda que trilhando 

 sempre tendo 

  

decorre do Estado que estabeleceu-

Estado 

traz suas colheitas nas mais diversas esferas, 

nfantil e suas pol  

 

2.3 Desafios e a necessidade entre Estado, 

 

Para tentar compreender os desafios e a necessidade da responsabilidade 

 surgimento das leis que 

a essa 

 

com o aparecimento dos Jardins d



educacionais, e nem mesmo eram produto de luta pelo direito educacional das 

Oliveira (2015

r

, mas 

com a finalidade de evitar a delinqu  

Paralela nfantil nacional, cuja 

outras em andamento, temos o fortalecimento dos Direitos Humanos, conforme 

discutido anteriormente e que engloba 

-

socia

por diversas ferramentas legais, dentre os quais, mais uma vez citamos, se 

destacam: a CF/1988, o ECA/19 1996, os 

RCNEI s (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c), PNQEI s (BRASIL, 2006a, 2006b) e 

DCNEI s (BRASIL, 1998d, 2010f).  

Mas, quem  , ambos 

Busca-

 -

 

 



 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade

 -
 

Ainda que inexista unanimidade no conceito quanto ao alcance e significado 

nde-

 Observa-se que o legislador constituinte e 

 

. (PINTO, 2014, p. 91).  

expressamente estabelecido como u

pessoa humana. (BRASIL, 1988). Como pessoa humana 

necessita ser ol nfantil, por sua vez, tem 

eria e 

 

i



 

Art. 205. 

 

Art. 227. 

-
. (BRASIL, 1988) 

E a LDBEN N. 9394/1996 proclama que 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

 (BRASIL, 1996)  

Posto isto, entendemos clarame

responsabilidade como primeiramente do Estado e a LDBEN traga essa 

res

onde a necessidade de harmonia e continuidade nos valores e saberes transmitidos 

 



inclui- -familiares. 

escolares, o escopo educacional tem como objetivo o pleno desenvolvimento do 

vez, de

 (BRASIL, 1998b, p.23) 

sucesso, qualidade, sustent

[...] Leis, decretos ou 

 

fundamenta

ECA/90 prescreve o dever dos dirigentes de escolas de ensino fundamental (e agora 

-escola, c

tutelar os casos de maus-

bem como os casos de elevados n

dos estabelecimentos de ensino, a LDBEN/96 determina que os dirigentes 

notifiquem ao conselho tutelar, ao juiz competente e ao respectivo representante do 

em cinquenta por cento do 

percentual permitido em lei. Busca-



determina a LDBEN/96 e o ECA/90, contribua-se para oportunizar a 

 

[...] 

riedade da oferta desta modalidade (LDBEN/96), 

centros metropolitanos INEP, 2015)

 

co -tratos. Mas, apesar da 

 

(VICTOR, 2011, p.130) 

A socie

valores e regras, bem como 

-se 

s, as empresas da iniciativa 

 (VICTOR, 

2011, p.81-83). 

anos, sendo entidades 

-

civil organizada, e multiplicaram-se gerando impactos em todos os setores sociais e 

odem atuar 

 



-se. 

(professores, gestores e comunidade) a fim 

 Um exemplo corriqueiro da necessidade 

-

2011, p.133) 

o trabalho em parc

um trabalho conjunto do sistema educativo (diretores, coordenadores, supervisores 

(Conselho Tutelar, 

confronto a estes entraves deve ser de forma conjunta, onde todos os atores se 

 

o, portanto, que cada parte busque 

atendimento. 

intenciona

 Historicamente 

muitas lacunas ainda precisem 



o dos desafios e da necessidade da 

i

. 

o seja o foco deste estudo, h

-se 

profissional para um atendimento adequado, com vistas ao desenvolvimento integral 

 



 

:  

Este discute a  e a 

 no c P por meio de documentos 

oficiais do munic pio, das demandas/oferta nfantil e os respectivos 

desafios e encaminhamentos  e a 

direto

Sorocaba/SP. 

3.1  

Trabalhos como os de Pinto (2014) e Silveira (2010) 

Ferreira (2009), que apresentam 

 , nada mais 

, 

 

Assim: 

obrigato mento de exigibilidade, 

ticos e concretos no 
norma (CURY e FERREIRA, 2009, p.33) 

ofertados de maneira inadequada e insuficiente. E c

ociais, e estabelece em seu 

 [...] s



assis  (BRASIL, 1988). 

em garantir a 

, 

interessado o poder de pleitear no Judici

ser um direito social constitucionalmente previsto. 

s as 

. Nos grandes centros 

creches, precisa s

 

 

[...] 
 

-escola (RIZZI e 
XIMENES, 2014, p.16).  

permeiam o universo nfantil das grandes 

educacionais brasileiras em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal).  

Entende-s

 

 



 

avia um mecanismo que demonstrasse a 

demanda por 

 em listas de espera o nome de seus 

Decreto 20.855 de 21/11/2013 

(SOROCABA/SP, 2013)

partir do ano de 2014. 

-se o entrave real 

entre a oferta x demanda das vagas em creches, e de forma constante e crescente, 

 

  foi ampliada, o que 

solicitou 

realidade edu

 

das vagas em creche 

Sorocaba/SP. 

3.2.1 Contex  

Paulo, a 90 km da capital, foi fundada em 1654 pelo desbravador  Baltazar 

 Metropolitana que leva seu nome (RMS  

Metropolitana de Sorocaba) subdividida  em 3 partes, abrangendo 26 

 ocorreu durante o 

Bandeirantismo, depois o Tropeirismo, e evoluiu para um importante polo 

Atualmente, /SP possui 

um centro comercial 

s (SOROCABA/SP, 2016). 



, e em 2014 foi dividida de forma 

 /zonas (Oeste, 

Centro-Sul-Leste e Norte), que garantem a (figura 1) do atendimento 

 Secretaria de 

 de 

iniciativas conjun

comunidades, conforme as peculiaridades 

 (SOROCABA/SP, 2016). 

Figura 1   

 

Fonte: Emplasa (2018) 

 -se 

-se referencial em todos os aspectos 

para as cidades vizinhas. 

aulo (SOROCABA,/SP 2018a), e e

 com uma estimativa 

de 637.187 habitantes (IBGE,  

por 1/3 do PIB industrial do Estado de S



Desenvolvimento 

 

 , com 

 de 0,762 (SOROCABA/SP, 2016). 

Em Sorocaba  predominantemente urbana (98,98%), e entre 

 populacional foi 

devido  ocasionada o 

nacional. (SOROCABA/SP, 2016). 

Figura 2 - 

residente em cada zona.  

 

Fonte: Sorocaba/SP (2015) 

 No mapa acima (Figura 2) podemos observar que a zona norte (eleita para 



onde e

diariamente. O quadro 1 nos informa 

e revela os bairros  

Quadro 1    

Unidade Federativa  
Nome Sorocaba 

 Sudeste do Estado 
 Macro Metropolitana Paulista 

  
  

  
 
 
 
 
Oeste 

Wanel Ville 
Sorocaba I 
Cerrado 

 
Simus 

 
 

Lopes de Oliveira 
ilherme 

 
 

 
 
 
 
Centro-Sul-Leste 

Aparecidinha 
Haro 

 
 

Cajuru 
Brigadeiro Tobias 
Escola 
Barcelona 
Santana 

 
 
 
 
 
Norte 

Fiore 
Laranjeiras 
Paineiras 

 
Maria do Carmo  

 
 

Nova Sorocaba 
Ulisses  
Habiteto 

 0,798 
PIB 190.190,98 

Fonte: Sorocaba/SP (2016, p.18) 

onforme 

Lobo (2008, p.37) entre os anos 1987 e 1988 surge em Sorocaba/SP o primeiro 



creches 

-se da 

forma assistencialista para educacional, surgindo as creches institucionais, mas 

ainda assim administrada pela No ano de 1997, na 

prefeito Renato Fauvel Amary (PSDB)

a finalidade de aproximar as creches ao local de trabalho dos pais, 

pois funcionavam com a mesma estrutura das demais creches  nas 

, e , mas que em 1999 

foram extintas. 

 [...] atendimento em 

-escola   

BRASIL, 1988  Sorocaba assumiu 

 

. A  

 um projeto alternativo 

 As creches municipais passaram a ser efetivamente 

rec  

 retirando-

 

 (SOROCABA/SP, 2016). 

Em out

de Desenvolvimento 

 

  Assim que foi criada, a Coordenadoria iniciou 

um processo para tornar-se membro da Rede 

-se integrante da referida Rede. 

Conforme o Plano Municipal pela Primeir  cidade possui 89 creches 

 

 (CEI), tanto 

 

100% 



 

 

(SOROCABA/SP, 2016). 

Quadro 2  nfantil em Sorocaba   

  Privados Total 

89 57 146 

salas de creche 
 Privados Total 

54 0 54 

modalidade de creche 
  Rural Total 

10599 0 10599 

  Privados Total 

76 57 133 

infantil 
 Privados Total 

18 57 75 

 
  Rural Total 

12267 0 12267 

infantil estabelecidos pelo MEC 

  Rural Total 

146 0 146 

 Setor  Setor Privado Total 

839 262 1101 

Fonte: Sorocaba/SP (2016, p.28). 

 Ao observarmos o Estudo Demanda 

podemos 

O 

ressaltar que os 

valor para suprimento da demanda sorocabana, mas atende a um grupo seleto de 

or e podem arcar com os custos da 



 Um outro estudo feito pelo  

a realidade sorocabana: 

Tabela 8  

 

Fonte: SOROCABA/SP (2016, p.31) 

 A tabela 

 

muito elevado. Se a tabela nos mostra que existiam 11.739 



1

demanda se agra

exemplo com as macros centro e sul. 

Tabela 9   

Fonte: SOROCABA/SP (2016, p. 32) 

 O resumo exposto na tab

 revela que 

(exatos 52,2%) 

da demanda das cre

vagas em creches, desde 2013, demonstra que 

 

 

a zon

 



  Es s   

 

Fonte: Elaborado por Petula Ramanauskas Santorum e Silva, com base nos dados de 
SOROCABA/SP (2016, p.32) 

 

acarreta as 

 cidade. as 

municipal e privada, existem entidades conveniadas que 

Neste ano, conforme o site oficial da Secretaria de 

veniadas, todas atendendo as 

 outra 



 municipal 

 

 

 

e 

 Para efeitos deste estudo, selecionamos apenas 

entre 

/SP

arlos Pannunzio, membro do Partido Socialista Democracia 

Brasileira (PSDB), pelo , representado pela 

-

 

reuniu profissionais das diversas secretarias municipais, bem como pessoas 

representativas da sociedade, inclusive [...]  que tiveram voz e vez, visto 

(SOROCABA/SP, 2016, p.7). O documento apresenta 

 O Plano Municipal pela Primeira I : 

anos de idade, -se de 

acesso garantido a 

 
(SOROCABA/SP, 2016, p.20). 

 Conforme o Plano Municipal pela  (SOROCABA/SP, 2016), a 

cidade de Sorocaba contabilizava 

(IBGE, 2014), sendo 51,1% de meninos e 48,9% de meninas. Os bairros localizados 

 



 Recentemente 

publicou a portaria 

segundo a qual:  

Art. 15 O agrupamento l tem como 
cidade da P sico e a 

s e 

 
I-  

 
II-  

 
III-  

 
IV-  endo a 

 
V-  

 (SOROCABA/SP, 2018) 

 A portaria CMESO 02/2018 acima busca garantir um atendimento de 

 

observados.  o estabelecimento de 

necessidades para um pleno desenvolvimento atendidas.  

Um exemplo claro 

 (BRASIL, 1998b, p.72), corroboradas pela portaria 

02/2018 do CMESO, ou aos diretores de creche em 

dezembro de 2015 escolas um documento com o seguinte quadro, que era seguido 

: 

 



Quadro 3     atendimento em creches de Sorocaba/SP 

Turma    
 

 
1 6  

Considerar o aumento 

estabelecida para a 
chamada de mais um 

adulto 

Creche I 
 

1  

Creche II 
 

1  

Creche III 
 

1  

Fonte: SOROCABA/SP (2015b) 

A

cinquenta por cento , fere, ainda que 

atendimento adequado. is adultos 

presente no quadro se torna um impedimento para que 

ambiente escolar devido ao 

 

forma descomunal, atingindo quase que 100% a mais 

disso) da capacidade das salas. E outro agravante, conforme relato dos 

respondentes, 

 para observar 

 Sorocaba tem 

produzido seus 

do Conselh

 empenho para o 

cumprimento dos mesmos. 

 



3.2.3 Demanda da 

encaminhamentos 

 A demanda 

, das ordens judiciais 

conselho tutelar. Conforme dados da SEDU, a

das vagas existentes , as ordens judiciais estavam sendo atendidas 

. Mas 

, 

conforme consta nos mandatos judiciais. 

Quadro 4  matriculadas/aguardando vaga nfantil  

 

Turmas Matriculadas Aguardando 

Vaga (26/02/2016) 

 803 211 

Creche 1 (1 a 2 anos) 1.924 1.336 

Creche 2 (2 a 3 anos) 3.166 1.115 

Creche 3 (3 a 4 anos) 4.475 778 

Total 10.368 3.440 

Fonte: SOROCABA/SP (2016, p. 48) 

 Em fevereiro de 2016 

 aumenta, pois 

-

-a-dia, 

mas o atendimento dessa demanda ficou descompassado. O quadro 5 representa a 

realidade da demanda em 2018, pois a lista de espera do CMU configurava-se da 

seguinte forma: 



Quadro 5  nfantil  Creche (de 

31/12/2  

Turmas Aguardando 
Vaga 

(31/12/2017) 

Aguardando 
Vaga 

(28/02/2018) 

Aguardando 
Vaga 

(31/03/2018) 

Aguardando 
Vaga 

(30/04/2018) 
 88 133 251 335 

Creche 1 (1 a 2 anos) 926 944 1.158 1.155 
Creche 2 (2 a 3 anos) 612 640 800 785 
Creche 3 (3 a 4 anos) 608 624 738 696 
Total 2.234 2.341 2.947 2.971 

Fonte: SOROCABA/SP (2018c) 

 A crescente demanda deixa evidente que algo necessita ser feito para 

s 

 

. Tal realidade pode ser corroborada a 

 seguinte:  

  nfantil  Creche (de 

3  

 

Fonte: o SOROCABA/SP (2018c) 



Ou seja, mensalmente a procura por vagas em creche aumentou 

demanda. Pode  (Plano Municipal da 

 

Quadro 6  nfantil Creche (final de 2013   

Final de 2013  

Final de 2014 2.056 c  

Agosto de 2015  

Janeiro de 2016  

Fonte: SOROCABA/SP (2016, p. 48) 

 

podemos observar que o problema persiste:  e 

a 

 

Quadro 7  nfantil Creche (final de 2017 a abril de 2018) 

Final de 2017  

Fevereiro de 2018  

  

Abril de 2018  

Fonte: SOROCABA/SP (2018c) 

De acordo com o levantamento realizado pela Secretar

(SOROCABA/SP, 2016, p.32), existia em Sorocaba (dados 2014) um total de 17.150 

-se que muitas 

apoi

aproximadamente 2.000 vagas 

(SOROCABA/SP, 2016, p.32), e localizadas prioritariamente nos setores Norte e 

Oeste da cidade. 



Quadro 8  

- 2014) 

 Quantidade 

a em creche 1.202 

Conselho Tutelar de Sorocaba  

 825 

Fonte: SOROCABA/SP (2016, p.31) 

 

exponencialmente. tem aprendido a buscar a 

 (como 

vimos nos quadros anteriores) e possui uma lista de espera gigantesca. Para 

Conforme dados da SEDU, em 

2018 as ordens jud  

Quadro 9  via ordem judicial em 2018 

 Quantidade de ordens 
 

Quantidade de ordens 
judiciais acumuladas apenas 
em 2018 

Janeiro 122 122 
Fevereiro 182 304 

 415 719 
Abril 275 994 
Maio 369 1.363 
Fonte: SOROCABA/SP (2018d) 

conveniadas e as demais 1.345 para as 

municipal. Mais uma vez observa-se o avultamento mensal da demanda, que 

egamos ao 

da seguinte forma: 

 



Quadro 10  * 

Zona territorial da cidade*  
Centro  Sul  Leste 254 
Norte 893 
Oeste 198 
Total 1.345 

*Zona territorial oficial, e n  

Fonte: SOROCABA/SP (2018d) 

 

com a totalidade das demais zonas territoriais, pois ultrapassa a soma das mesmas 

 

 

7   

 

Fonte: SOROCABA/SP (2018d) 

 



A partir destes dados, podemos observar que, em se tratando de zona 

territorial, a zona norte desponta com um imenso volume de ordens judiciais. Devido 

ocupam seus lugares na zona norte aparecem como zona noroeste, vinculando a 

efeito deste estudo, achou-

demonstrando o quanto a zona norte da cidade tem se expandido e como sua 

demanda tem se avolumado com o passar dos tempos. 

Quadro 11 -   

Turma Quantidade de ordens 
 142 

Creche I 568 
Creche II 342 
Creche III 262 

 28 
 3 

Fonte: SOROCABA/SP (2018d) 

A

chegamos a outro ponto importante: 

de Creche 1 nas creches sorocabanas mam nas 

mamadeir

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Fonte: SOROCABA/SP (2018d) 

 

 a 2 anos (Creche 1), sendo 

impactante seu percentual de demanda.  

Na data de 31 de maio de 2018, 

fechamento do censo escolar, registrou-se o 

creche (parcial, semi-integral e integral) na rede municipal de Sorocaba: 

 

Quadro 12  

Sorocaba (31/05/2018) 

Turma  
 985 

Creche 1 2.236 
Creche 2 3.723 
Creche 3 4.636 
Total de matriculados em creche 11.580 
Fonte: SOROCABA/SP (2018e) 

 

que foi solicitada pelas 

somarmos os 



espera de 30 de abril de 2018, podemos dessa forma nos aproximar da real 

demanda de vagas em Sorocaba: 

Quadro 13  Real demanda aproximada em Abril / Maio de 2018 

Turmas Aguardando 
Vaga 

(30/04/2018) 

Matriculados 
(31/05/2018) 

Demanda real 
aproximada 

(Abril/Maio de 2018) 

 335 985 1.132 

Creche 1 (1 a 2 anos) 1.155 2.236 3.391 

Creche 2 (2 a 3 anos) 785 3.723 4.508 

Creche 3 (3 a 4 anos) 696 4.636 5.332 

Total 2.971 11.580 14.551 

 Fonte: Elaborado por Petula Ramanauskas Santorum e Silva com base nos dados 

fornecidos por SOROCABA/SP (2018c, 2018e) 

Outro dado importante que observamos, corroborado pela fala da maioria dos 

 Em conversa com o setor que recebe e distribui 

as ordens judiciais, foi c

seto

cumprimento das ordens judiciais. 

  

 Para efeitos deste estudo, foram convidados 20 diretores de creche que no 

turmas em sua maioria em 

territorial norte da cidade de Sorocaba/SP. Aos respondentes, inicialmente, foi 

receberam  



 3). Dos convidados, 10 diretores se dispuseram a participar. Destas 10 

e 

extra 

Tal modelo de  foi assim definido como fo

iniciativas 

comunidades   

SOROCABA/sp, 2016, p.17). No entanto, para fins deste estudo estas foram 

 

 A entrevista foi utilizada como instrumento de coleta de dados a fim de 

expl respondentes acerca da 

duca  (A  4) 

 (A  2). Quanto a 

todos os 10 

respondentes (100%) constaram que o setor da cidade mais atingido 

- e com filhos pequenos, em idade de 

creche. S

 

 A

III, e apenas uma escola atende apenas turmas de Creche II e Creche III. O 

atendimento de 4 escolas 

-

uma particularidade 

onde ocorre um atendimento misto. Apenas uma das 

-  

Conforme o edital SEDU/GS  (SOROCABA/SP, 

2017a)  



Tabela 10  Tabela de idade para em creches de Sorocaba - ano letivo 

2018 

Etapa   

 A partir de novembro/2017 Nascidos entre abril de 2017 a 
outubro de 2017 

A partir de janeiro/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
outubro de 2017 

A partir de fevereiro/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
novembro de 2017 

 Nascidos entre abril de 2017 a 
dezembro de 2017 

A partir de abril/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
janeiro de 2018 

A partir de maio/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
fevereiro de 2018 

A partir de junho/2018 Nascidos entre abril de 2017 
 

A partir de julho/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
abril de 2018 

A partir de agosto/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
maio de 2018 

A partir de setembro/2018 Nascidos entre abril de 2017 a 
junho de 2018 

CRECHE I A partir de novembro/2017 Nascidos entre abril de 2016 a 
 

CRECHE II A partir de novembro/2017 Nascidos entre abril de 2015 a 
 

CRECHE III A partir de novembro/2017 Nascidos entre abril de 2014 a 
 

Fonte: SOROCABA/SP (2017a) 

 em 

todas 

municipal de Sorocaba. Dos 10 diretores respondentes, 

-

 

 Das 10 entrevistas, 6 respondentes permitiram a 

Todos os respondentes se mostrar

colaborar, 6 acolheram a pesquisadora na sua respectiva unidade escolar, 3 em 

  



A coleta de dados foi realizada de modo a facilitar o andamento da pesquisa, e desta 

forma assegurar que se obtenha a totalidade  

quantitativa) com a totalidade de  qualitativa) e uma ordem 

 da 

pesquisa de campo, mas esclarecemos que a mesma 

a pesquisa propriamente dita. A posteriori, os dados foram analisados, elaborados e 

como diretriz o eixo d e d  

ajudam a visualizar o perfil dos respondentes, conforme dados coletados durante as 

entrevistas: 

  Sexo  dos respondentes 

 

Fonte: or Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 

masculino no universo dos respondentes, e os outros 9 respondentes pertencem ao 

permeado 

 

 

 



 

10  /cor dos respondentes 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 

 Outra realidade presente 

 

11  Naturalidade dos respondentes 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 



 Sessenta por cento dos respondentes 

do interior do E  

12  Idade dos respondentes 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 

 A grande maioria dos respondentes encontra-se na casa dos trinta anos 

(70%

respondente possui idade superior a 50 anos. 

13  Estado civil dos respondentes 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 



14  Cargo dos respondentes 

 

     Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 

Dos 30% 

-diretor e um 

com cargo de origem numa creche). 

15  Tempo no cargo de diretor 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 



 

vice-

 Os dem

 

16   

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 

O curso de (ou curso que atenda ao disposto no 

artigo 64 da LDBEN 9394/96) -requisito 

diretor na rede municipal de ensino de Sorocaba

. 

 

 



17  dos respondentes 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 

 Mas 

  

 

Quadro 14   
 Quantidade de respondentes que cursaram 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

Direito Educacional 2 

 2 



 1 

 1 

  1 

 1 

 4 

 1 

Psicopedagogia Institucional 1 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 

 

respondentes possuem 1 esp

 

18   

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 

ndice 2 (2018) 



 

de carreira, ou seja, na ma

 

19   

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 

Apenas 3 respondentes atuaram em escolas privadas antes de ingressaram 

docentes. 

20  ssion

setor privado 

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 



empregados o . 

21   

 

Fonte: por Petula Ramanauskas Santorum e Silva a partir das devolutivas do 
ndice 2 (2018) 

 

 

realizaram, distintos dos 2 primeiros, sendo que cada um realizou uma 

. Nas entrevistas realizadas, em sua totalidade, percebeu-se 

que os diretores de creche tem vivido diante das diversas 

 a partir do discurso dos respondentes. 

Para efeitos 

identificados na forma abreviada de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 e R10 (R de 

pesquisadora).  



 

: 

PARTIR DO DISCURSO DOS RESPONDENTES 

 Neste iremos 

Sorocaba/SP a partir da fala das devolutivas dos respondentes. Organizamos o 

roteiro de entrevista (A ) em quatro eixos, nfantil: 

partir da realidade das unidades escolares e 4. 

desafios e encaminhamentos. Utilizamos os da de 

de Bardin (2011),sendo: -

tratamento dos resultados, numa abordagem qualitativa, ainda que utilizando 

. O tratamento dos resultados 

compreendeu 

onde alguns destaques, a partir da 

fala dos respondentes foram utilizados como exemplos facilitadores  no 

desvelamento do objeto.  

4.1 Devolutivas dos respondentes 

 Conforme vimos, foram convidados 20 diretores de creche, de um universo, 

onde a totalidade das 15 creches com turmas de atendimento integral pertenciam a 

convidadas, 10 diretores se prontificaram a realizar a entrevista, sendo 8 do 

rio norte.  

anteriormente, e para efeitos deste estudo buscamos 

pertinentes 



 

 pontando suas 

 Na primeira categoria, temos a oferta e demanda das 

creches sorocabanas da zona norte, eixo 1  : 

oferta e demanda  

1. Qual sua  nas 

creches sorocabanas? 

2. -

Justifique.  

3. 

 

4. 

unidade educacional tem sido: [   ] Suficiente   [   ] Insuficiente. Justifique: 

5. 

sua creche tem atendido as provenientes de ordens judiciais? Isso provoca 

 

Diante das devolutivas dos respondentes, buscamos organiza

particular de cada unidade escolar onde o respondente se insere. Dessa forma, 

tanto o que pertence a maioria das unidades como o que pertence ou ocorre em 

 

Primeiramente destacamos os principais pontos recorrentes deste eixo: 

 A zona norte e suas particularidades 

 A grande demanda  excesso de ordens judiciais (principalmente nas turmas 

de Creche 1  1 a 2 anos) 

 s: nas salas, falta de funcion  



Quadro 15  Oferta e demanda a partir do discurso dos diretores de creche 
respondentes 

 Respostas Respondentes 

 

oferta e demanda 

  

das vagas 

3 e 7 

-3) em 

demanda se agrava 

Creche 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

 3 e 9 

Creche 2 8 

Creche 3 (integral) 7 

3. Zona - 

descompassadas. 

Zona Norte  

 

 

Motivo para tal 
descompasso 

 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 

 1, 5 

(norte) 
2 

 
2, 4, 5, 7, 8, 10 

Falta de planejamento na distribu  3 

 
4 

novas creches modelo FNDE 
4 

4. Atendimento em sua 
unidade educacional tem 
sido:  

Insuficiente  

Justificativas Excesso de ordens judiciais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

atendimento integral 
2 

5. Como e quanto a sua 
creche tem atendido as 
provenientes de ordens 
judiciais 

Atendimento imediato 
ordem 

imes em afirmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de materiais 1 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

atendimento, alterando de integral para semi-
integral algumas turmas 

3, 9 

 4, 6, 7 

 
4 

 
4 

 5 

Problemas co  5, 6 

 
8 

Fonte: Entrevista (2018) 



destacamos o discurso de alguns respondentes: 

R2:  

 

 

ponto que a gente consegue dizer que atende, com qualidade, de forma 
acertiva ainda.

R10:  
Sorocaba tem se mostrado discrepante, pois a demanda se mostra bem 
maior do que as vagas ofertadas. 

 
De uma forma mais elaborada ou de uma forma mais objetiva, o discurso dos 

As vagas em 

zona norte da cidade, onde os respondentes atuam cotidianamente. 

 Podemos analisar os dados acima 

a : 

   

 

Fonte: Entrevista (2018) 



 para melhor atendimento e 

maneira: 

R3: [...] 

neces

-se a possibilidade de se levantar esses dados. 

 

R7: Precisamos considerar que a cidade de Sorocaba vem crescendo em 

feita ofertas de acordo com a necessidade populacional de cada bairro. 

23  -  na 

perspectiva dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 O discurso dos respondentes continuar trazendo dados importantes: o 

de 1 a 2 anos, apontado pela SEDU como principal alvo das 

,  

R1: S
idade 
 

lhor estudado. Talvez pelos 



atender seus filhos. 
 

gritante. 
 
R4: Sim, a oferta 

e 0, de 1 a 2 

 

 A

 o devido atendimento. A totalidade dos 

 

  

descompassada na perspectiva dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 Em seus discursos, os re

zona norte e buscam apontar os motivos para o descompasso entre a oferta e 

demanda: 



R2: outros 

 

R8: 

creche da prefeitu

assim, a gente tem uma qualidade de ensino que faz com que a classe 
uem por 

s horizontais, a gente 

sempre zona norte. 
 

ros 
 

 pontua os motivos citados no discurso de todos os 

respondentes: 

  Motivos do descompasso oferta x demanda na perspectiva dos 
respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 



 

cidade que mais possui maior contingente populacional, crescendo constantemente 

trabalho. 

respectivas unidades: 

ico 26  Atendimento na unidade educacional do respondente 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

O principal motivo, segundo o relato dos respondentes, 

aula. Outra justific

proximidades que possam repartir a demanda e aliviar o atendimento. 

R2: Tem sido insuficiente, porque no ano de 2017 nesta Unidade Escolar 
or isso a procura 

passou a ser semi-

 



R6: Insuficiente. Pois recebemos muita ordem judicial, o que acaba nos 

27  Justificativas pelo atendimento insuficiente na unidade do respondente 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

municada pela Secretaria 

 

trabalhando com mais gente na sala do que a lei permite, por exemplo. Mais 
e a 

todo momento chega como eu disse, 22 em um dia eu recebi sem um 

 

atende -mail, onde a SEDU comunica a 

 

 

 

 



28  Como e quando as creches dos respondentes tem atendido as 

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

-

 

R2: [...]Isso provoca um inchamento das s
 

R6: Somos obrigados a atender ordens judiciais que chegam a todo tempo. 

R5: 

 

mesma sala, metragem da s

ipe 

 



forma pontual. 
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Fonte: Entrevista (2018) 

podemos esquecer de que o direito 



 

pelos respondentes: 

R7: Recebemos  quase todos os dias as ordens judiciais tentando atender 
da melhor forma pos . 
qualidade do atendimento diminui por diversos fatores, dificultando o 

 
 
 

das necessidades da unidade escolar: 

R8: E quando isso acontece, o que que a gente faz... a gente oficia a SEDU, 

n
realmente muito transtornante, uma outra resposta que tem 

[..]  [...], depois de tanto 

conseguiu alterar o tipo de atendimento[...]. 

Dessa forma, a nesta categoria sobre oferta 

e demanda, podemos corroborar alguns pontos, como o descompasso da demanda 

da cidade, devido ao seu crescimento exponencial, e mais pontualmente as turmas 

de creche 1, o que foi observado nos dados fornecidos pela 

de Sorocaba/SP. No discurso dos respondentes, evidenciou-

e nas creches com atendimento misto (turmas 

de integral e semi- pre nas 

  

R7: 

integral e os pais acabam buscando e  

-



cesso: a qualidade do 

 

respeitados os ritmos dela e esse amadurecimento da aprendizagem do 
educar e brincar dentro da creche[...] 

p.1

As creches sorocabanas enfrentam hoje problemas para garantir a qualidade, pois 

esse atendimento individualizado 

 Na 

segunda categoria, temos os enfrentamentos para se obter a vaga em creche, eixo 2 

 nfantil: queixas predominantes dos pais ou 

 

6. 
a vaga em creche? 

7. 
pela via judicial? 

8. 
 

9. 
s filhos sejam matriculados na unidade 

desejada? Justifique.  

10. 
 

 
Organizamos este quadro para evidenciar, segundo o discurso dos 

respondentes, 



a saga efetuada 

pelos pais, relatadas aos respondentes. 

Destacamos os principais pontos deste eixo: 

 A necessidade dos respons

a 

 A demora na espera pela vaga via CMU 

 Vaga obtida longe da resid  

Quadro 16  Enfrentamentos para se obter vaga em creche a partir do discurso dos 

 

 Respostas Respondentes 

6. Motivos e justificativas dos 
pais ou re
buscar a vaga  

 

 
2, 3, 8 

r 
o filho em escola particular ou contratar 

 

4 

 4 

7. Queixas dos pais ou 

de vaga pela via judicial 

Demora na espera do CMU 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 

e vagas 4, 6 

 
7 

8. 

para conseguir a vaga 

 1, 2, 3,  

Demora entre o deferimento da vaga e 
 

1, 5, 6, 8 

 
4 

 7, 10 

 9 

enfrentadas pelos pais ou 

filhos sejam matriculados na 
unidade desejada 

 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

Sem dificuldades 3 

vaga 

5 

 
5 

10. Disc

conseguiram a vaga pelos 

Ordem judicial para agilizar a 
 

1, 2, 6, 7, 10 

1 



conseguiram via ordem judicial vagas (falta de ri  

Pais do CMU tem maior interesse nas 
 

2 

 3 

 4, 5, 8 

 9 

Fonte: Entrevista (2018) 

 O discurso dos respondentes aponta o principal motivo pela busca da vaga 

em creche: 

R2: Bem, a maioria quase que absoluta dos pais alegam necessidade de 

para Sorocaba sem a companhia de seus agregados, sem conhecer outras 
pessoas, ficando com a necessi

procurar 

Mas, de forma sucinta, a  podemos analisar os dados e ver 

: 

30  Motivos e justificativas dos pais ou respondentes para buscar a vaga 

em creche 

 

Fonte: Entrevista (2018) 



necessidade de que 

tes 

 

R3: 
 

 
R8: 

31  

judicial 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

 

R8: 



que a 
[...] 

para isso. 

32  

vaga em creche 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

o 

 

R7: 
que  

R10: Alguns pais, ainda que consigam a vaga por ordem judicial se queixam 
  

 

 



co 33  

seus filhos sejam matriculados na unidade desejada 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

fico 34  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 



eles precisam da 

 

R2: 

Conselho Tutelar ou arrumar um advogado particular que consegue a vaga. 

chamamento pelo 

 

 Por outro lado, aquilo 

disputa e desgaste: 

R10: Sim, os pais precisam se deslocar para ir em busca de uma vaga 
 

 
R8: Oh, quem conseguiu pela ordem normal simplesm

 trabalha no Carrefour e paga o advogado... em geral 

que ela 

expectativa, a 

que conseguiram com facilidade, eu acho.

 Nesta categoria, que compreende os enfrentamentos para se obter as vagas 

em creche, os p

vaga em creche

. Conforme R7: Sua grande maioria 

enquanto trabalham  

 



, ou em creches com 

-

 sua casa. 

R3:  dificuldade enquanto a isso. Observo que 
todos que foram encaminhados para a nossa unidade foi porque solicitaram 

judicial 

mesmo procedimento de solicitar o r
existe esse termo. 

 

resgatar que [...] a 

BRASIL, 2016b, p. 267), e portanto 

-familiar; e em 

precisa existir para que o atendimento seja feito. Outra q

de atendimento. No Parecer 17/2012 do CNE consta expressamente: 

ambiente 

familiar. 

 Ou seja, existe atendimento integral (7 

horas ou superi ). P -se o 

- Ou 

perfazendo um total de 10 horas no ambiente escolar, do atendimento parcial para 

algumas turmas de cre -escola, criou-se esta 

-integral. 



R2: 
sem

 

 

e

ordens judiciais e a -

 Dos diretores 

entrevistados, vinte por cento pertencem 

 

 A realidade das f

mesmas sofrem para consegui-las, seja pelo CMU ou pela via judicial, e muito desde 

 Na terceira categoria, temos a realidade das unidades escolares com 

 eixo 3  

cotidiano a partir da realidade das unidades escolares  a 15): 

11. Ao seu ver quais os principais desafios enfrentados hoje nas 
creches sorocabanas? Justifique. 

12. No context
  de sua unidade? 

Justifique. 

13.  
educadores? Justifique. 

14. O trabalho  
vista a ? Justifique. 

15. Quanto a rotina da creche 

 

 



respondentes em suas unidades escolares.  

Destacamos os principais pontos deste eixo: 

 Desafios atuais: a falta de funcion  

  

 Relatos dos educadores quanto  

Quadro 17   a 
partir do discurso dos respondentes 

 Respostas Respondentes 

 

 

 

 

 

11. Principais 
desafios 
enfrentados hoje 
nas Creches 
sorocabanas 

 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 

Excesso de ordens judiciais (demanda maior que a 
oferta / falta de vagas) 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 

Falta de materiais 2, 4, 5, 7, 8 

 2, 8 

cia 
2, 3, 5 

 
3 

 
4, 8 

 4, 5, 7, 8 

Estresse da equipe 5 

 6 

curricular 
9 

 

 

 

12. I

 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Atendimento prejudicado 1, 2 

o quanto a metragem 
 

4 

 10 

 

 

 

 

13. I

Perda na qualidade 1 

equada 
1, 4, 8 

 2, 4 

 
3, 4, 7, 8 

 com ordens judiciais 4, 6, 7, 9, 10 



alunos por sala 
nas queixas dos 
educadores 

Queixas da equipe 5, 8 

Insalubridade no ambiente de trabalho 8 

 

14. 

trabalho 
 

 1, 4 

todo 
1 

 

adultos/recursos 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

 

15. 
rotina da creche 

higiene, etc) para 
o atendimento da 
totalidade de 

 

 1, 5 

Problemas 
 

1, 5 

 2, 3 

 4, 9 

 6, 8 

 
4 

A  e outras rotinas das 
turmas 

4, 7, 10 

 
7, 9 

rotinas 
8 

Fonte: Entrevista (2018) 

Nesta categoria, que trata da realidade das unidades escolares no contexto 

 De forma geral, podemos colocar os 

principais desafios frente a realidade das unidades escolares na zona norte de forma 

resumida, na fala do respondente 7: 

R7: A meu ver 
enfrentamentos diariamente. Como falta de estrut
humana. 

Buscando entender melhor as particularidades de cada unidade educacional, 

 para 

ajudar a clarificar os dados: 



35  Principais desafios enfrentados hoje nas creches sorocabanas

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

excesso de ordens judiciais que superlotam as salas de aula, ou seja, uma 

pequenas.  



R10: 

acordo com a quantidade de alunos. 

R8: [...] hoje a gente sofre grave com a estrutura de pessoal... a falta de 

c

falta de estrutura[...] 

 

de funcion -de-obra 

artigo diz que 

de profissionais da 
 (SOROCABA/SP, 2018b). 

 na zona norte. 

R3: 

qualificarmos ainda mais o seu trabalho. 
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Fonte: Entrevista (2018) 

 

 

R8: [...] em geral sempre pe

 

acaba olhando, olhando pra ir embora integramente... o que a gente 

qualidade? 

R5: 

 



vavelmente 
 

R6: 

exemplo o almoxarifado e a sala de jogos.

R1:  

suficiente para atender a
 

 

 

. (SOROCABA/SP, 2018b) 

 Mas o discurso dos respondentes aponta algo divergente: 

R5: 

Tem que tipo, colocar na porta, atra

 

de posicionamento da socied  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gr   
educadores aos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

chegam quas



insalubre (termo que foi mencionado por um respondente, mas que ficou evidente 

em todos os discursos), tanto para gestores, professores, demais educadores e 

 

R5: a se sobrecarregando... uma 

 
que eu realmente precisava fazer pra dar conta, precisava ficar apagando o 

 

R10: 

significativas na rotina escolar, isso para garantir os cuidados relacionados 
principalmente. Em nosso caso quando ocorre a 

falta de mais de um adulto no atendimento da turma no mesmo dia, 

 

R8: [...]   ... desalentador. Por que? Porque 

chorando toda ho

sabem a quem elas acolhem.. se ela corre pelo que chora pelo que 

p

limpeza, todo mundo ajuda. 

 

R8: [...] [...] 

 Se a gente se 
balhar 

bater[...] 
 



(vide p.89), 

esclarece que:  

A Academia Americana de Pediatria (2005), por exemplo, recomenda a 
 cada t

meses, e um cuidador para cada  

por
 (BID, 2015, p.97). 

 

 e 

 

   

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

 

 



sem a qualidade 

momentos, a rotina torna-

am mais na creche e sejam 

 Podemos observar alguns exemplos nos discursos dos 

respondentes: 

 Eu tenho o 

pra ir embora integrame

inal do 

acontecer, mesmo assim

o 

 

R2: As salas lotadas, a falta de profissionais qualificados no atendimento, a 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

qu

plano: 



R2: 

tempo da demanda. Com isso, foram cortados os banhos de todas as 

 
Eles aceitaram tranquilamente porque percebem a dificuldade nossa quanto 

 

R8: 
do 

 

eira, vai 
a as 5 da limpeza, vai auxiliar administrativa, que pega por um, vai a 

 

R1: 
aten

  

 
 
R9: Algumas rotinas foram adaptadas, como por exemplo, a retirada do 
banho.

 

Portanto, diante do ex

aponta-

se que  



 (SOROCABA/SP, 2018b) 
 

 

-

 

eixo 4  

 

16. 
? Justifique. 

17. s no cotidiano da creche quanto ao 
 

18. Nesse contexto que agentes (autoridades, colegiados, comunidade local, etc.) 
em 
 

19. No descompasso demanda x oferta, que alternativas poderiam favorecer o 

 

20. 

Tem sido suficiente? 
de? 

21. Junto aos pais 
 A sua unidade tem feito isso? Comente.  

22. 

trabalhadas em sua unidade? Comente.  

23. -

em sua unidade? De que forma os tem tratado? 

24. 

-lo pela demanda que deve atender por 
 

25. 
 oferta de 

 

 



Neste quadro final baseado nas devolutivas dos respondentes, buscamos 

ondentes,  

 Interessante notar aqui neste quadro que poucos, mas 

concordantemente, 

 

Destacamos os principais pontos deste eixo, dentre outros: 

 Necessidade de c  

  

 por parte do governo 

municipal para oferecimento das vagas 

 Sentimento de impot  

Quadro 18   partir do 
discurso dos diretores de creche 

 Respostas Respondentes 

 

 

 

 

16. Quais desafios 
precisam ser 
enfrentados 

 

atendimento 
1 

Planejamento para demanda adequada a oferta, 
 

2, 4, 6, 8 

infantil em creches 
3, 4, 8 

oferecimento de vagas 
3 

 
4, 7 

 5, 7 

o de novas creches 6, 8, 9 

 7, 9, 10 

 8 

 

 

 

 

17. Queixas 

recorrentes 

 1, 4, 5, 7, 10 

 1, 2, 10 

 1, 5 

 2 

 2, 5 

Falta de comprometimento dos pais  2 

cuidado 
3 

 5, 6 

o ano 7, 9 



desistem 
8 

18. Que agentes 
(autoridades, 
colegiados, 
comunidade local, 
etc.) poderiam atuar 

vagas em creches 
em Sorocaba  

bilidade 1 

 
6 

 

 

 

 

De que forma que 
isso poderia ser 
feito 

 2, 3, 7, 10 

 2, 4, 10 

balho por parte do governo 
municipal para oferecimento de vagas 

3, 9 

 

4, 5 

omunidade escolar  promovida pelas 
universidades 

4 

 6 

 
8 

par  
8 

 

 

 

19. Alternativas 
poderiam favorecer 

creche 

 1, 5, 7, 9 

 2, 3, 4, 6, 8, 9 

os 3, 9, 10 

 4 

 5 

 
5 

Boa vontade do poder executivo 5 

 

20.  que a sua 
unidade tem 
realizado para o 
acolhimento de 
toda
matriculadas 

 
2, 4, 9 

 
2, 9 

 4, 8 

 
7, 10 

poderiam auxiliar a 
tornar menos 
desgastantes tais 

unidade 

 3, 5, 7 

 1, 3, 4, 5, 6 

 4, 8 

 

 

21. Junto aos pais 

ou acordar diante 

 1, 2, 4, 9 

 2, 3 

Pais respeitarem o pe  4, 8 

problemas 
5 

 5 



 
 

6, 7, 10 

22. 
a equipe 

escola tem recebido 
da Secretaria de 

Sorocaba para a 

realidade da 
 

 1, 2, 4, 7, 8, 9 

 3 

 5 

Ordem judicial tem que ser cumprida 5, 6 

Ligar na SEDU para ver  10 

 

 

23. Conflitos entre 
docentes, auxiliares 

-

encaminhamento 
das demandas de 

 

 1, 4, 7, 8, 9, 10 

e atendimento das ne
 

2, 5, 6 

 3, 8 

 4, 7 

 

 

 

24. Sentimento 
pessoal gestor(a) 
diante das 

decorrentes da 
 

cia 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Incapacidade 1, 6 

Vergonha perante a equipe 1 

 1 

Solidariedade a equipe 2 

 
2 

com pais alheios as necessidades dos filhos 2 

Vontade de abandonar a luta pela creche 3 

 3 

emocional 
3 

Tristeza 4, 6 

ia 4 

Vontade de voltar ao cargo de origem 5 

 5 

Dor, choro, desespero 8 

Afronta 8 

 9 

 

Como lida com isso 

 5 

 8 

Encaminhamentos 

ou imprescind

Sorocaba para a 

 

 
1 

 1, 4, 7, 8, 10 

-integral 1 

 2, 8, 10 

 
3 

 4 

 4 



 5 

 6, 10 

 6, 10 

 7 

todos os envolvidos 
8 

Fonte: Entrevista (2018) 

O discurso dos respondentes deixa claro o quanto a realidade da 

. 

primeiramente: 

R1: 

 

 

direitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Desafios a serem enfrentados a partir do discurso dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

evidenciado pelo respondente 8: 

R8: 

conhecimento 

onvergem 



creche elef -

truir mais 2 ou 3 salas em cada 

 viu Petula. De 
 

 

 

atores que convivem com es

 

 

desenvolvimen

da zona norte da cidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41  Queixas docentes recorrentes a partir do discurso dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

Os professores da rede municipal de ensino de Sorocaba, atuando nas 

respondentes: 

R5: 

atendida naquilo que ela precisa. Isso na crec

um mon

 
E o adulto fica extremamente estressado, sabe. 

R6: A dificuldade em dar bom atendimento, um trabalho eficiente devido ao 

R3: 
cr



todos os anos, principalmente no ingresso dessas f

 

 Os respondentes apontam a neces

maneiras: 

42  

 a partir do discurso dos 

respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

Um dos respondentes realiza um discurso diferente: 



R1: 
e tal. 

 . (grifo nosso) 

essa. O que esse respondente tem vivenciado em sua unidade que o leva a pensar 

dessa forma? Quais enfrentamentos ele tem realizado em seu cotidiano escolar? 

43  

discurso dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 



De forma ger

 

R4: [...] as jovens 

(PNLD) FNDE (correto), e S

 
-

 

 

 Como 

de atendimento, segundo o discurso 

dos respondentes. 

R8: [... ]

possibilidade de 2 vagas dentro de um 

e

 

 

 

 

 



 

44  Alternativas q

de creche a partir do discurso dos respondentes 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

Nesta categoria, foram observados os discursos dos diretores de creche 

quanto aos desafios e encaminhamentos decorrentes da ju

ridade de 

 

de equipament



s secretaria

 

Gr 5  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

(termo utilizado pela maioria dos respondentes 

da

incessantemente. 

R2: 

qualificados para o atendimento a demanda. Contudo, temos pouco retorno 

elogiada pela maioria dos pais pela qualidade do atendimento que 

para essa dificuldade. 



6  

  

 

Fonte: Entrevista (2018) 

Con

vagas. 

R2: 

infantil, do 

  

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

par

buscam compreender os dilemas da atual conjuntura no cotidiano da creche, e se 

 

R1: 

coisa que saia 

 

R2: Alguns pais 

isso para que os pais fiquem mais tem com seus filhos, mesmo sendo 

os pais e o conselho escolar sobre a realidade e os p

 



  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

R1: -
atender, quantidad

nenhum e-mail que foi encaminhado foi respondido. Essas infor

 

R2: 

e-mail e manda a Unidade Escolar efe

demanda.

R8: 

se quer se cogita. 



R3:  por e-mail 

ar 

 orienta a entrar em contato com o 
feito e nos deem uma devolutiva, o 

conta pr

cedimento da secretaria. 

R9:  

49  -

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

xistem conflitos 

 



R7: s para receber da 

 
 
R

  Sentimento pessoal do(a) gest

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

Ao serem questionados sobre seus sentimentos pessoais, a maioria das 

respostas veio precedida por um longo suspiro, e em alguns casos um olhar 

 de sentimentos, que podemos observar tanto na tabela 



 

R6: 
e a 

 

R5: Nossa... ai, ai ai, meu Deus! Muitas vezes eu tive vontade de voltar pro 

 

-

am

me fez perceber mais, participar mais, ta por dentro e querer, por exemplo, 
 

  Como o(a) gestor(a) lida com seus sentimentos pessoais 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

udemos perceber que o simples ato de ouvir sobre as 



discursos, apenas vinte por cento dos respondentes conseguiram verbalizar como 

 as 

 

conviverem com tanto descaso 
possibilidade de cuidado, de encontros humanos, por que nos prendemos 
aos desencontros, conflitos, disputas de poder... por que os profissionais da 

 

cendo. Os(as) 

tempo de suas vidas cuidando dos outros, e com o passar do tempo sentem 
 

  
(OLIVEIRA e PEREIRA, 2012, p.197). 

demandas? A quem compete cuidar de quem cuida? 

gente. No caso da creche, gente pequenina em desenvolvimento e cuidadores que 

oportunizar de maneira 

 Nas palavras do respondente 8:  

eu choro, as vezes eu choro diante da minha equipe. Choro junto, porque... 

 

 

pouco disso, um pouco de muito sofrimento. Acho que a gente sofre, a 



emocionalmente, fisicamente... 

Oliveira e Pereira (2012) 

 

Comprometemo- tro e do mundo. Lembrando 
atitude. Portanto, abrange mais 
 de desvelo. Representa uma 

atitude 
afetivo com o outro  2001, p.33 apud OLIVEIRA e PEREIRA, 
2012,p.204) 

 E ainda nos desafia: 

[...] - se 

delicadamente poderemos transformar a escola de concreto, monumento 

vida. (OLIVEIRA e PEREIRA, 2012, p.211) 

 Em meio a atual conjuntura 

das creches. 

 

 

 



  

 

 

Fonte: Entrevista (2018) 

 

 



R10: 
atender a demanda da cidade, o 

 

 

 

e que 

 

 

 Diante do exposto, de uma maneira bem objetiva, podemos elencar as 

princip

grande crescimento), a implem

e busca por um 

atendimento da demanda 

s. 

lugares do Brasil 

zona oeste. 

escolas mais do centro, mais Central ali do lado da zona sul, zona oeste. 
os residenciais. 

. 

o apresentar uma 



 

diminuir esse movimento (de de) dos encaminhamentos[...] 

   que 

que a prese  

em que as mesmas vislumbrem no ambiente educacional como realmente as 

 com adu

 e consequentemente 

melhores  para os educadores das creches, pois os mesmos 

judiciais. 

se 

 

R1: 

acaba acontecendo acidentes, m

 

R2: Os educadores reclamam a dificuldade de realizar o que eles chamam 

R5: 

aqui, 

 

que isso gera na eq



esconforto geral.

 e 

 

(agosto de 2018) 

para atend

 verba emergencial que era disponibilizada para tais fins 

 

R8: 
, a gente tem muitas 

unidades sucateadas e justifique-se sempre, bom, acho que hoje a grande 

gordas, por assim dizes, na era que a gente comprava programas 
 

(hoje SERPO)

minimamente 10 anos a gente continua brigando.... 

As creches da cidade de Sorocaba/SP solicitam serem vistas como um 

-

seja prejudicado e os cuidados se tornem mecanizados, sem 

 

R3: 
desenvolvimento da afetividade das 
uma demanda 

 

O crescimento da quantidade de ordens judiciais se deve principalmente pelo 

solicitada pelos pais trabalhadores, que, segundo o relato dos respondentes, ainda 

 assistencialista, ou seja, apenas um lugar para 

lugar para deixar seus filhos para poderem trabalhar. 



um ambiente educacional o de 

integral, suscitare  

smo 

arrumar um advogado particular que consegue a vaga. 

R3: 

de ac

ente faz trabalho de 

que entenda e contribu  

R8: [...] 
 [...] 

 (o semi-integral sorocabano), pois 

o mesmo poderia atender parcialmente o excesso de demanda (para pais que 

integral, e existem autores que defendem veementemente que creche precisa ser 

 

dimento semi-integral, 

fez, eu acabei cedendo ao atendimento semi-integral. 

 



Importante ressaltar que o prin

-

 

bito da c  dos 

 e a 

 

s, a exemplo 
3 4  

isoladas, mas que visam atender ao coletivo e responsabilizam diretamente as 

prefeituras.  

As ria 

-los. 

 

 Quando pe nos voltamos novamente ao 

o. MM. Nunes (BRASIL, 2016b, p. 

[...] a . 

Esse direito inclui acesso,  Pautados nesses 

humanos como direito social fundamental. Tanto quanto um direito, a E

definida juridicamente como dever: di  dever do Estado. Como este 

 (0 a 3 anos), 



  

R8: 

-

 
bom, seja bem-

indo pra tanto, mas a senhora seja muito bem vinda, o que necessitar aqui 

 

esse olhar discrim

governo, esse existe. 

 

 

afetivo, dentre outros, oportunizando o desenvolvimento integral  

R1: 

mandando, mandando, mandando, sem controle, sem saber se tem 

contato
 



 rei  legitimado: com acesso, 

promovida o quanto antes para o desenvolvimento integral do ser humano. 



 

 

o adolescente sejam garantidos com prioridade absoluta. Os 

desafios , pois mesm

 , 

 

reconhecidos e legalmente estabelecidos

 

m muitos casos  inclusive no que tange ao direito a 

 

direito.  cada vez mais frequente em 

nosso meio  medida em que esses direitos 

visto este ser um direito social constitucionalmente previsto.  abrange 

  

O presente estudo 

acerca das 

 

-SP. 

objeto, buscou- (BARDIN, 2011), dentro de uma 

abordagem qualitativa (GAMBOA 2003; DEVECHI e TREVISAN, 2010; LIMA, 2003; 



. 

foi 

uscou-se aprese

a 3 anos (creche), o i

- 

 s 

(UNESCO - 1990), a  

Os primeiros anos: O bem-estar 

infantil e o papel das   (BID, 2015), e 

 

onal (LDBEN  

e do Adolescente (ECA - - PNE (2001 

 - 

co Legal da Primeira 

amos 

para a e i  documentos importantes 

nfant nfantil a eles 

nfantil. 

Num segundo momento observamos  

estado do conhecimento - entre os anos de 2004 a 2016, apontavam quanto ao 

regime de co



infantil e os d

. 

No terceiro momento procurou-

dos dados obtidos nas entrevistas com os respondentes, contextualizar a realidade 

dem

a 

diretores de creche sobre esse processo. 

R3: 

, durante muito tempo a gente 

-se a possibilidade 
de se lev

 

do Plano Municipal d

(SOROCABA/SP -dama e presidente do Fundo 

muni  registrando  

anos. momento discutiu-se especificamente o processo de 

volutivas 

por eles apresentadas, 

encam   

podemos ponderar sobre algumas 



crescendo constantemente devido 

 

 retorna ao mercado de 

trabalho.  

R8: 

crec

assim, a gente tem uma qualidade de ensino que faz com que a classe 
quisitivo busquem por 

 

sempre zona norte. 

 

 

Os dados apontam que

superlotadas. Ao procurarem a vaga em tempo 

s 

 pel

de   Algumas 

alarmantes e apontam 

  A superlot

decorrente do excesso de ordens judiciais desencadeiam as mais diversas 

 

 



R2: 

 

tantos outros desafios do nosso cotidiano escolar. 

Sobre a observou-

principalmente -de-obra 

predominante nas creches

por  contratados, que desempenham   

 

, que geram 

imenso desgaste, afetando  

R3: 

qualificarmos ainda mais o seu trabalho.[...] Eu defendia que bastava um 
professor, e o restante poderia ser o profissional auxiliar. Mas hoje, ainda 

Winn

para que cada 6 tenha 1 
auxiliar(es) eu sou muito transparente em defender que exista uma, um 

 

-

 sobre isso. Que se a cada agrupamento de 0 a 2 anos tem 

 

R5: 



mesma sala, metragem da sala, e mesmo t

gestora e 

 

Quanto a e , precisa-se da cons

ejam 

 

R8: [...] 

 viu Petula. De 

minimamente pes

 

discursos dos diretores de creche quanto aos desafios e 

encaminhamento

evidentes, como 

prioridade de governo, e com um olhar 

  

 por exemplo, melhor 

planej



promovidas pelas 

co, iniciativa 

privada e comunidade, 

qualidade do atendimento das creches, dentre outros. 

R3: 

diminuir esse movimento (de de) dos encaminhamentos 

R5: 

lio da 

 

vontade pra ir e pra resolver. 

Buscou-se, enfim, refletir sobre , 

infantil no segmento creche, direito este que tem como contrapartida o dever do 

Direito este que envolve o acesso, 

 



taremos sempre correndo 
 

Ao resgatarmos nossa pergunta inicial diante da leitura deste contexto da 

 de que 

q

em creches de tempo integral na zona norte do SP frente ao 

? nte 

sobre o  do estudo em 

 e encaminhamentos 

observados principalmente atrav  

zona norte e suas particularidades, a grande demanda  excesso de ordens judiciais 

(principalmente nas turmas de Creche 1  1 a 2 anos), a s da 

nas salas, falta de funcion , a necessidade dos 

respons a, a demora na 

espera pela vaga via CMU, vaga longe da resid  

os desafios atuais da falta de funcion , os relatos 

dos educadores quanto . E como 

s ecessidade de: c

escolares, , por 

parte do governo municipal para oferecimento das vagas, dentre outros. Dentre 

outras quest no discurso dos respondentes entimento 

de impot .  

O atual quadro 

que precisam ser efetivadas. Outros atores ainda precisam ser ouvidos para que a 

se  

acreditamos -se ponto de partida 



aprofundamentos nas mais diferentes vertentes para podermos observar a fundo os 

as creches sorocabanas fazem parte. Ouvimos parte dos diretores de creche, mas 

existem outros atores envolvidos e que precisam ser ouvidos: orientadores 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM DIRETORES DE CRECHES DE 

 
 

 
EIXO 1   
 
1.  de  nas 

creches sorocabanas? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Existe algum interv -
Justifique.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3. 
 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

4. 
unidade educacional tem sido: [   ] Suficiente   [   ] Insuficiente. Justifique: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

5. 
sua creche tem atendido as provenientes de ordens judiciais? Isso provoca 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 



EIXO 2  
 

 
6. ra buscar 

a vaga em creche? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
7. 

pela via judicial? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

8. 
 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Ao conseguir a vaga 

desejada? Justifique.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

10. 
eguiram via ordem judicial? Justifique.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



EIXO 3  
COTIDIANO A PARTIR DA REALIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES 
 
11. Ao seu ver quais os principais desafios enfrentados hoje nas 

creches sorocabanas? Justifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

12. 
  de sua unidade? 

Justifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
13.  

educadores? Justifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

14. O trabalho   
vista a ? Justifique. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

15. Quanto a rotina da creche 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EIXO 4  
ENCAMINHAMENTOS 

 
16. 

? Justifique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

17. 
 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

18. Nesse contexto que agentes (autoridades, colegiados, comunidade local, etc.) 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

19. No descompasso demanda x oferta, que alternativas poderiam favorecer o 
aten

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

20. 

Tem sido suficiente? 
desg  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

21. Junto aos pais 
 A sua unidade tem feito isso? Comente.  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 



22. 
recebido da Secretari

trabalhadas em sua unidade? Comente.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
23. -

em sua unidade? De que forma os tem tratado? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

24. mo gestora de creche, considerando a sua 

-lo pela demanda que deve atender por 
conta da judici ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

25. ade de 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

Obrigada! 

 
 
 


