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1. Análise do Relatório Geral - 83 

Jurisdicionada ao Minist~rio da Previd~ncia e Assist~n-

eia Social - MPAS, a Fundação Legião Brasileira de Assistência-

LBA atua em todo o território nacional, através de vários programas. 

Dentre estes, virias incidem sobre a faixa etiria de O a 

6 anos, conforme dados que constam do Relatório Geral de 1983. Den 

tro dos programas de 1'Assistência ao Menor ll
, as Creches Casulo 

atendem mais diretamente esta faixa. Além desse, o programa de Co 

16nias de Férias abrange também a faixa de 5 e 6 anos e o de Assis-

t~ncia Social Compleme11tar provavelmente atinge urna certa parcela 

de crianças menores de 7 anos. No item de l'Aç6cs de Sa~de e Assis-

tência Nutricional", 05 tTês programas incidem de alguma forma so-
.-~:--

bre este contingente"~de c-riança~: as Ações de Sáude compreendem vá 

rios tipos de assistência médica e sanitária, como a campanha do 

aleitamento materno; os programas de Complementação Alimentar e o 

-de leite em po estão voltados para as gestantes, nutrizcs e crian-

ças (de até 36 meses no pTimeiro). 

Além desses, os programas de Assistência aos 

nais, e as campanhas montadas por ocasião de catástrofes 

nalS, como é o caso da "Nordeste Urgente", provavelmente 

também até certa parcela de crlanças menores de 7 anoS. 

Excepcio-

reglo-

chegam 

Resta mencionar o Programa Nacional do Voluntariado 

PRONAV, que mobilizou em 1983 o trabalho voluntário de 161 mil pe~ 

soas, muitas das quais atuam junto a programas que atendem as 

crianças de O a 6 anos. 

-Entretanto, dentre esta gama variada de programas, e ° 
das Creches Casulo aquele que está mais diretamente voltado para 



I • 

. .. ' 

. ... 

2 

esta faixa etiiria. Em termos de recursos or~amentiirios, ele corres 

pondeu, em 1983, a 23,31% do total de recurs os dispendidos 

LBA CTabela 1). 

TABELA 1 

CUSTO DOS PROGRAMAS DA LBA - 1983 

Assistencia ao Menor 

Creches Casulo 

Projeto ELO 

Colonia de Ferias 

Assistencia Social Complementar 

Assistencia Social Geral 

Educa~ao para 0 Trabalho 

Legaliza~ao dg ,!i06~eJll B~"sile~cr~~~_ 

A~oes de Saude e-Assistencia Nutricional 

A~oes de Saude 

Complementa~ao Alimentar 

Leite em Po 

Assistencia aDS Excepcionais 

Assistencia aos Idosos 

Programa Nacional do Voluntariado (gasto pela LBA) 

TOTAL 

Fonte - LBA: Relatorio Geral/83 

CUSTO EM MILHARES 
DE CRUZEIROS 

11.471.813 

536.813 

263.907 

1. 288.266 

1.376.057 

2.446.433 

740,050 

590.397 

10.085.685 

7.192.563 

9.643.469 

2.362.763 

1.223.834. 

49.222.050 

pela 

% DO 
TOTAL 

23,31 

1,09 

0,53 

2,61 

2,79 

4,97 

1,50 

1,20 

20,49 

14,61 

19,59 

4,80 

2,49 

100% 

Apesar de, individualmente, este programa ser aquele pa-

ra 0 qual a LEA destinou 0 maior montante de recursos, nota-se 

que, se somados, os programas de Complementa~ao Alimentar e Leite 

em Po representaram 35,10% do total; alem desses, 0 programa de 

Assistencia aos Excepcionais consumiu uma grande fatia do total de 

recursos: 19,59%. Ou seja, para cada 100 cruzeiros gastos com ali-
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mentos, aLBA destinou 66,4 cruzeiros para as creches casulo; e p~ 

ra cada 100 cruzeiros gastos nestas, destinou 84 cruzeiros para 

assistir aos excepcionais. 

A compara~io entre os programas,baseada no total de pes-

soas atendida~ torna-se dificil pela natureza diversa dostipos 

de atendimentos realizados em cada um: numero de crian~as que fre

qlientaram as creches, n~mero m~dio de atendimentos mensais de sau-

de ou quantidade de atendimentos realizados pelos voluntarios do 

PRONAV. Acresce que, em rela~io a estes, trata-se possivelmente 

dos mesmos casos atendidos em outros programas, 0 que leva a uma 

duplica~io de cifras. 0 mesmo ocorre, provavelmente, com os progr~ 

mas de distribui~io de alimentos, que por vezes atingem 

que freqUentam outros programas da mesma institui~io. 

aqueles 

De qualquer forma, verifica-se que 0 programa de Creches 

Casulo atendeu, em 1983, 908.302 crian~as, sendo que 303.116 so
~~'f!j,",-:.",,-_"""'."..~-

mente i"'partir de novembro, com 3.152 milhoes de cruzeiros prove-

nientes do FlNSOClAL. Descontando-se este montante do total gas to 

e diminuindo-se este contingente de crian~as das restantes, supos-

tamente atendidos durante 0 ana todo, chega-se a que 605.186 crian 

~as foram atendidas ao custo global de 8.319 milhoes de cruzeiros, 

Esta quantia equivalia, no cambio de 14 dejulho de 1983, a 14.600 

mil delares (1 delar = 568,79 cruzeiros). Ou seja, aLBA gastou, 

aproximadamente, 24,12 delares por crian~a/ano ou 2 delares por 

crian~a/m~s, com 0 programa de Creches Casulo, descontando-se des

se calculo 0 montante representado pelo aporte do FlNSOCIAL e 0 

correspondente total de crian~as atendidas a partir de novembro. 

Alguns dados fornecidos por ocasiio da realiza~io da Co

missio Especial de Investiga~io - CEl sobre Creches,na Camara Mu 

nicipal de Sio Paulo, podem servir de compara~io. Na sua segunda 

sessio compareceu para depor, representando a LBA, Jaime Moura e 
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Silva, do Rio de Janeiro. Respondendo às questões feitas, ele ln-

formou que o custo mensal de uma criança na creche direta da LBA 

era de 9.600 cruzeiros em junho de 83. Nesta creche ,as crianças 

permanecem 8 horas por dia. Para as conveniadas, a LBA pagava 

2.500 cruzeiros. A própria LBA avaliava que, em media, uma cTlan 

ça nessas creches custava 7.800 cruzeiros por m~s, sendo o auxilio 

da LBA apenas "complementar". Note-se que foram atendidas em pro-

gramas de execução direta 136.270 crianças e, através de conve-

nios, 772.032, ou seja, 85% do total de 908.302. 

Comparando-se com o dado obtido anteriormente (2 dólares 

de julho de 83 ou 1.138 cruzeiros) vemos que mesmo o per capita de 

2.500 cruzeiros é superlor, o que pode ser explicado por oscilações 

de matrícula durante o ano e pela agregação de dados de diferentes 

modalidades de creches-casulo. Entretando, mesmo asslffi, essa quan-

tia representa um valor bem menor do que o custo real estimado, o 
"~#-"-~._:;:~,, '~ 

que:--'revela que as entidades e grupos comunitários é que arcam com 

a maior parte dos custos destas creches, que atendem as crianças 

contabilizadas nas estatisticas do órgão oficial. 

Ampliando-se a comparação, levando em conta custos de 

creches da Grande São Paulo, levantados pela CEI, verifica-se que 

a defasagem aumenta: para novembro de 1983, o custo mensal da 

criança atendida pela rede direta do Município de São Paulo era 

avaliado em 62.778 cruzeiros (Secretaria da Família e Bem Estar). 

o per capita pago pela Prefeitura para as creches indiretas e con

veniadas era de 17.106 cruzeiros (novembro de 83). Em Osasco, o 

custo estimado para as creches municipais diretas era de 28.895 

cruzeiros no mesmo ano. Descartando-se o custo da creche direta de 

São Paulo, inflacionado pela inclusão de gastos com a infra-estru-

tura da Secretaria, verifica-se que, assim mesmo, os valores da 

LBA ficam bem abaixo do custo real m~dio para este ano . 
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Estas compara~oes ficam ainda mais dificeis de serem ava 

liadas se for considerado 0 fato de que 0 que e contabilizado como 

atendimento em creche,pela LBA,em grande parte dos casos.corres

ponde a uma modalidade de pre, pois atende em meio periodo crian-

~as que se encontram predominantemente na faixa de 4 a 6 anos. As-

sim, eram atendidas em regime de 4 horas 502.954 crian~as e, em 8 

horas, 399.888, sendo 5.460 incluidas no item "outros regimes". Is 

to e, 55,37% em 4 horas e 44,03% ern 8 horas. Considerando-se as 

tr~s modalidades de creches incluidas no programa Creches Cosulo, 

e provavel que parte desses 55,37% sejam aquelas crian~os atendi-

das pelas creches "comunitarias", entre as quais incluem-se as 

creches "de emerg~ncia" instaladas no Nordeste por ocasiao da se-

ca. Do total de 908.302 crian~as, aLBA atendia 613.734 (67,57%) 

nas creches "institucionais" (diretas e conveniadas), 286.961 

(31,59%) nas comunitarias (sendo que destas, 216.749 atraves do 
- ~'.;..Jjij~t~· _'p7FT---

.,: c_ FINSOCIAL) e 7.607 (0,84%) ern "creches domiciliares" (maes crechei 

. . 

. . 
~ ., 

.' 

ras). Estes dados constam das tabelas 2 e 3. 

Infelizmente, a discrimina~ao pOl' idade so consta do re-

latorio relativo a 1981. Neste ano, 61,3% das crian~as atendidas 

em creches tinham entre 4 e 6 anos de idade. Projetando-se essa 

porcentagem para os dados de 1983, chega-se a que aproximadamente 

556.789 estavam nesta faixa etaria ern 83 . 
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TABELA 2 

NliMERO DE CRIANCAS ATENDIDAS POR MODALIDADE DE CRECHE 

% 

Institucionais 613.734 67,57 

Comunitarias 286.961* 31,59 

Domiciliares 7.607 0,84 

TOTAL 908.302 100% 

* Sendo 216.749 atraves do FINSOCIAL. 

Fonte - LBA: ReIatorioGeral/83 

TABELA 3 

NUMERO DE CRIANCAS POR REGIMES HORAaIOS 

% 

8 horas diarias 399.888 44,03 

4 horas diarias 502.954 55,37 

outros 5.460 0,60 

TOTAL 908.302 100% 

Fonte - LBA: Relatorio Geral/83 

Entretanto, vista a forma como. os resultados estio apre

sentados para 1983, torna-se impossivel cruzar os dados relativos 

a regimes horarios com as faixas etarias atendidas. Este dado se-

ria importante no sentido de se avaliar quantas crian~as estio efe 

tivamente sendo atendidas em creches propriamente ditas e quantas 

freqUentam programas que deveriam provavelmente ser contabilizados 

como uma modalidade de pre-escola. 
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Este fato interfere bastante na questao dos custos, pOis 

sabe-se que 0 custo de uma crian~a em creche i bem mais alto, esp! 

cialmente no caso das crian~as de ber~ario. Quando se agregam cus-

tos de atendimentos tao diversos, torna-se mais dificil qualquer 

tipo de avalia~io global dos programas. 

ALBA fornece dados a respeito das faixas de renda fami 

liar mensal das criancas atendidas. Comparando-se os dados de 1982 

e 1983, constata-se que aumentou a proporcao da clientela situada 

na faixa mais baixa. 

TABELA 4 

CRIAN(;AS ATENDIDAS SEGUNDO A RENDA FAMILIAR 

FAIXA DE RENDA 1982 70 1983 % 

Menos de 1 s aliirio mlnimo 167.980 61 229.693 65 

1 a 3 saliirios 69.870 24 86.261 24 

Mais de 3 saliirios 7.900 3 35.092 11 

Sem informa!;ao 31.533 12 

TOTAL 274.334 100 352.046 100 

Fonte - LEA, Relatorio Geral/83, p. 14. 

Infelizmente, as estatisticas disponlveis nao nos permi-

tern calcular a porcentagem de atendimento ern relacao a populacao 

demandataria estimada. Calculando-se, a partir da PNAD 83, a popu

la~ao residentedeOa 6anos estae, aproximadamente, de24.628.525 (a 

PNAD so fornece 0 total para as faixas de 0-4 e 5-9). Em relacao a 

este total, 0 atendimento declarado pela LBA (908.302 criancas) p! 

ra 0 mesmo ano, corresponde a 3,68%. Entretanto, seria preciso dis-

criminar este total por faixas de rend a familiar, para calcularmos 

a porcentagem de atendimento da LEA ern relacao i populacao de ati 
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3 salarios m.inimos d,e ,enda fam,iliar mensal, operas;iio que os dados 

nao nos permitem fa~~r . 

Sabemos, pela PNAD 82, que do total de crians;as de ° a 6 

anos que freqUentavam estabelecimentos de ensino pr~-escolar, 601 

pertenciam a famllias com at~ 5 salarios mlnimos de renda familiar 

mensal, sendo 301 na faixa at~ 2 salarios mlnimos. Poresta compa-

ras;ao, parece que a LEA atinge melhor as faixas mais pobres do que 

o sistema pr~-escolar como urn todo. 

Finalizando, seria importante, rnais uma yez, relativizar 

estas afirmas;6es, em vi~ta do montante de recurs os e fe ti vamen te 

gasto pela instituis;ao com as crians;as atendidas. Na medida em que 

a per capita da LBA cobre apenas uma parte pequena dos gastos das 

creches casulo, seria mais objetivo considerar que estes dados re

ferem-se a varios tipos de servis;os, custeados par entidades, pela 

propria populas;ao,eventualmente par outros orgaos oficiais e pela 

LEA, tal como estao contabilizados nos relatorios desta institui-

s;ao. 

NOTA - Nao analisamos os dados do Relatorio Geral de 1984, porque este nos che 
gou as maos depois deste texto pronto. 0 Relatorio de 84 traz dados so= 
bre a Campanha Nacional de Creches, que conseguiu arrecadar uma contri
buicao mensal voluntaria de empresas de Cr$ 114.753.287 (cruzeiros de 
dez. 1984), beneficiando 5.190 criancas, 0 que corresponde a 7,35 dola
res por crianca (Cr$ 22.110). 0 relatorio da informacoes tambem sobre 
a ap1icacao dos recursos do FINSOCIAL (12 bilhoes de cruzeiros em 83 e 
84). no Norte e Nordeste do paIs, atendendo 186.886 criancas em 8 horas 
diarias e 119.830 em 4 horas, sendo 0 per capita mensal medio de 
Cr$ 3.912. 0 atendim.entQ total em 1984, pela LBA, foi de 1.015.037 cria2! 
cas. 
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2. Algumas avalia~oes sobre creches vinculadas aLBA 

Foram encontrados poucos trabalhos com dados sistematiza 

dos a respeito de creches diretamente administradas pela LBA ou 

com ela conveniadas. 

Resumimos a seguir os principais aspectos discutidos nos 

trabalhos analisados. 

Os trabalhos de Moema Toscano sobre creches no Rio de 

Janeiro e de Wanda Maria Mota de Miranda sobre creches em Salvador 

sao ambos datados de 1980 e, embora nao tenham analisado em profu~ 

didade a questao, trazem dados que sao confirmados e investigados 

em maior detalhe em outros trabalhos. 

Moema Toscano, juntamente com urn grupo do Centro da Mu-

lher Brasileira do Rio de Janeiro, realizou urn levantamento sobre 

as creches no Rio de Janeiro,que inclui algumas ~bserva~oes sobre 

creches conveniadas com a LBA1. A partir de uma listagem de 108 

creches registradas na cidade, verificou-se que 26 apresentavam d! 

ficuldades de serem pesquisadas. Retirando-se da lista os orfana-

tos e demais servi~os diversos de creche, obteve-se urn universo de 

66 creches, das quais 4S {oram visitadas. Destas, 24 eram de obras 

sociais, 8 particulares e 13 de empresas. Dentre as primeiras, S 

nao mantinham qualquer convenio, 10 mantinham urn e 9 mais de urn 

convenio. Dentre os convenios, 14 eram com aLBA, sendo apenas 2 

com 0 programa de Creches Casulo. 

As obras sociais apontaram, como sua principal dificuld~ 

de de funcionamento, a questao financeira. Sao elas as que tendiam 

a abranger a faixa etaria mais ampla e possuiam 0 maior numero me-

dio de crian~as por creche (220). 

1 Creche: necessidade e realidade. Relatorio de pesquisa. Centro da Mulher Bra 
sileira, Rio de Janeiro, fev. 1980, mimeo. 
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Foi realizado urn estudo de caso sobre uma creche de obra 

social leiga, situada na zona suI, conveniada com a LBA, que aten

dia crian~as de 3 a 5 anos emperiodo integral. Os problemas apon

tados no breve estudo referem-se principalmente ao alto numero de 

crian~as por professora- 35 - e as dificuldades financeiras. 0 

convenio com aLBA nao abrangia todas as crian~as e as maes tinham 

dificuldade de pagar as mensalidades, havendo varias com atraso na 

epoca da pesquisa. 

A autora de Salvador2 menciona a existencia de 23 cre-

ches da LBA na cidade, sendo 2 diretas e 21 conveniadas, atendendo 

urn numero de crian~as que varia de 60 a 400. Apenas 11 incluiam a 

faixa etaria de 0 a 3 anos com permanencia de 8 horas diarias. 

Das duas experiencias descritas, na realidade nenhuma 

configurava propriamente uma "creche", pois uma atendia crian~as 

de 3 a 6 anos em meio periodo e .outra era urn internato para filhos 

de leprosos. No caso da primeira, ela funcionava em urn barracao 

alugado pela entidade, sem divisoes internas, e dependia da ajuda 

gratuita das maes para seu funcionamento diario. Para 240 crian~as 

em cada turno, haviam 5 monitoras, e urn quadro tecnico de 2 assis-

tentes sociais, 1 dentista, 1 medico e 1 pedagogo. Embora a autora 

nao interprete estes dados, a quantidade de pessoal tecnico, em 

compara~ao com a precariedade de condi~6es da creche, e no minimo 

surpreendente, fato que sera comentado com maior detalhe em outro 

trabalho. A autora registra tambem, queixas das maes em rela~ao a 

obriga~ao de trabalhar gratuitamente na creche e dos funcionarios 

da entidade quanta a falta de assiduidade delas na presta~ao des-

se servi~o. 

2 Wanda Maria Mota de Miranda. Urn diagnostico de creches na cidade de Salvador, 
UFBa, Salvador, s.d. e Creches, desenvolvimento econornlco, politicas. so
ciais: urn estudo de caso na cidade de Salvador, Projeto de Tese, Mestrado ern 
Saude Comunitaria, UFBa, Salvador, jun. 81 • 

~.¥=i 
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Os dados contidos -nos relat6rios sobre -creches comunita

rias em Belo Horizonte 3 sao bastante sugestivos, principalmente em 

rela~ao as dificuldades-vividas no cotidiano das creches convenia-

das com aLBA e/ou a FEBEM, contrapartida do pouco que os recursos 

repassados por estes orgaos representam em rela~io ao custo real -

bastante reduzido, diga-se de passagem - de manuten~io dessas cre 

ches. 

Em 1983 existiam, na regiao metropolitana de Belo Hori

zonte, aproximadamente 17 creches comunitarias, criadas a partir 

da iniciativa de grupos de mulheres moradoras dos bairros popula

res e baseadas principalmente no seu trabalho vOluntario. Destas, 6 

come~aram na forma de "prezinhos" e evoluiram para um atendimento 

em horario integral. Todas lutam com grandes dificuldades de sobre 

vivencia, ate mesmo para conseguir alimentar diariamente as crian-

~as. Os obstaculos para obten~io de convenios sao muitos, a come
···"~%.!l/"-Iij~$Jj)&ifi--,"'i:& ... - ~---;~~-.~.~ . 

~ar pelas exigencias burocraticas, dificilmente cumpridas por 

lheres com longas jornadas de trabalho, pouco dinheiro para coridu

~ao e falta de familiaridade em lidar com documenta~ao. 

Apenas 4 dentre as 13 creches mantem convenio com aLBA. 

Alem das dificuldades com a papelada exigida, estas creches ainda 

lutam com os atrasos no recebimento da verba anual, que as vezes 

tarda varios meses para chegar. Estes recursos, que sao insuficien 

tes ate mesmo para suprir as necessidades de alimenta~ao, nao po

dem ser gastos com pessoal. Dessa forma, as mulheres sio obrigadas 

a trabalhar gratuitamente. As contribui~oes dos pa~s, pequenas e 

pouco pontuais, mal dao para gratificar algumas das funcionarias, 

3 Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa. projeto Pnitica educativa na. Cre
che Comunitaria: Uma analise micropolitica. 19 Relatario Tecnico-Cientifico. 
Relatario p/INEP,UFMG, nov. 83, xerox, e Creches Comunitarias, anexo ao re
latario final para 0 CNPq. As pesquisadoras sao Livia Maria Fraga Vieira e 
Regina Lucia de Melo Camargos. 
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geralmente ascozinheiras e as faxineiras, sendo que as pajens ra-, 

ramente recebem alguma remunera~ao. A possibilidade de utilizar r~ 

cursos da FEBEM com gastos de pessoal foi cortada em 1982, agrava~ 

do 0 problema. Apesar disto, as creches conveniadas com a LBA sao 

obrigadas a colocar na porta uma placa com os dizeres' "LBA/PROJETO 

CASULO". 

o estudo de caso sobre a creche "Casinha da Vovo" tambem 

conveniada com aLBA, realizado com uma metodologia participante, 

analisa mais sistematicamente estes problemas, procurando, no pro-

cesso da pesquisa, propiciar espa~os de reflexao para as mulheres 

envolvidas com a creche. Entre os temas abordados nas reunloes, 

aparece 0 da manuten~ao da creche, questao bisica que atravessa 0 

trabalho cotidiano de todos. 

A creche foi criada em 79, a partir da iniciativa de um 

grupo de mulheres do bairro do Vale do Jatobi, regiao industrial 

de Belo Horizonte. Inicialmente contaram com a ajuda daT~reja e 

de um cOlegio. 0 trabalho voluntirio das mulheres, promo~6es, como 

festinha e bazares, doa~6es eventuais e as contribui~6es dos pais 

sustentam a creche. A verba anual da LBA entrou depois de 9 meses 

de funcionamento da "Casinha da Vovo" e sempre chegou com atraso 

desde entao. 

Ela atende 40 crian~as de 0 a 6 anos, durante 8 horas 

diirias, contando com 3 crecheiras voluntirias, 1 faxineira e 1 

cozinheira. Uma das crecheiras e a presidente da associa~io forma

da para gerir a creche. Funciona empredio de uma Associa~ioComu-

nitiria, onde divide 0 espa~o com um programa pre-escolar do 

MOBRAL. 

Como parte da pesquisa participante, 0 grupo tentou "en-

tender" como a creche conseguia sobreviver, pois isto'nunca havia 

ficado claro, dadas as necessidades diirias de manuten~ao e a che-
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gada assistematica dos recursos, sempre insuficientes. Para resu

mir, reproduzimos a tabela que calcula a participa~ao no custo de 

cada fonte de receita da creche. Nota-se que foi incluldo urn va

lor estimado do trabalho voluntario das crecheiras, para torna-Io 

"vislvel" para todos, somado ao da cozinheira e faxineira, descon-

tadas suas gratifica~oes. 

TABELA 5 

VALOR RELATIVO DE CADA FONTE DA RECEITA NO 

CUSTO HENSAL DA CRECHE "CASINHA DA VOVO" 

FONTE 

LBA (per capita) 

LBA (leite) 

FEBEH 

PAIS (mensalidade) 

COHUNIDADE ,(promoC;,oes) 

TRABALHO DE CRECHEIRAS 

,DEFICIT ,(geralmente coberto 
com doac;oes'eventuais) 

TOTAL 

% DE PARTICIPACAO 
NO CUSTO 

15,8 

6,5 

6,5 

2,6 - "'iiB.-
3,5 

46,7 

18,4 

100 

Reproduzido do Relatorio para 0 INEP, op.cit, p. 
23, quadro 6 

o dia-a-dia da creche revela um trabalho estafante das 

cinco mulheres, que se consome nas tarefas de manuten~ao da cre-

che, alimenta~ao e higiene das crian~as, que apresentam inumeros 

problemas de saude, restando pouco tempo e energia para uma refle

xao sobre a dimensao educativa do trabalho. 

A desvaloriza~ao ainda maior do trabalho das pajens ' ou 

crecheiras, ate mesmo em rela~ao ao da cozinheira e faxineira, pe~ 

meia a preocupa~ao dessas mulheres, desestimulando muitas delas. 
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Seu trabalho invislvel aos olhos do Estado, tamb~m permanece invi-

sivel aos olhos da popula~ao, sendo que muitos moradores nao acre-

ditam que estas mulheres nada recebem. Isto explica 0 fato delas 

nao conseguirem novas voluntarias para a creche e ali permanecerem 

somente pelo seu compromisso com 0 grupo. Nesse sentido, a realiza 

~ao da pesquisa propiciou urn espa~o de reflexao que tentou recupe

rar 0 valor desse trabalho. 

o relat6rio menciona que 0 Movimento de Luta por Cre-

ches de Belo Horizonte tern levantado insistentemente este problema 

de falta de remunera~ao das crecheiras pelos 6rgaos oficiais repa~ 

sadores de recursos, 0 que reflete a perman~ncia de uma concep~ao 

assistencialista, que desvaloriza ao mesmo tempo 0 trabalho femini 

no e a dimensio educativa da creche. 

As pesquisas realizadas pela equipe do Departamento de 

Psicologia e Educa~ao da Faculdade de Filosofia, Ci~ncias e Letras 

de Ribeirao Preto, da Universidade de Sao."·Pliti"lo, ··c~oriceiitram-se 

ptincipalmente nas quest6es ligadas ao desenvolvimento psico16gico 

das crian~as atendidas em creches da regiao, ·investigando, entre 

outras coisas, a intera~ao adulto-crian~a no ambiente da creche'. 

As pesquisas desenvolveram-se ao longo de urn trabalho de 

acompanhamento de 13 creches em 1979 e 18 em 1980, atrav~s de uma 

metodologia de pesquisa a~ao. Estas creches, mantidas por entida

des de cunho filantr6pico, recebem verbas da LBA e da FEBEM. Es-

tao localizadas em Batatais, Brodosqui, Altin6polis, Mococa, Sao 

Joaquim da Barra, Sertaozinho, Barrinha, Pontal, Orlandia, Morro 

, 
Maria Clotilde Rossetti Ferreira e outros. CrianGas carentes em ambientesca~ 
reTItes: estrutura, funcionamento, ambiente interacional e avaliacao dodesen
volvimento em creches que atendem a populaGao de baixo nivel socio-economi
co. Trabalho apresentado no XVIII Congresso Interamericano de "Psicologia, San 
to Domingo, jun. 81. -
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Agudo e Ribeirao Preto, atendendo filhos de trabalhadores rurais 

e empregadas domesticas, na maior parte. 

As caracterlsticas de funcionamento destas creches nao 

sao muito diferentes das descritas em outros trabalhos: grande nu

mero de crian~as por adulto (1 para 25 e 1 para 15 nos ber~arios, 

em media), pajens com pouca instru~ao, programa~ao educacional ex-

clusivamente vol tada para as crian~as de 6 anos, dificuldades de rna 

nuten~ao, orienta~ao assistencialista, As pajens cumprem jornadas 

de trabalho de ate 10 horas diarias, recebem geralmente menos. de 

urn salario minimo, e 0 grande n~mero de crian~as, aliado i falta. 

de preparo, fazem com que elas se limitem is tarefas ligadas a ali 

menta~ao e higiene das crian~as. As administradoras geralmente se-

guem a orienta~ao das entidades, muitas religiosas, refletindo uma 

visao caritativa da elite local em rela~ao i popula~ao pobre. 

o trabalho citado descreve os resultados Je observa~6es 
.', :0~-;:-;;:-~-:-

feitas sobre a intera~ao adulto-crian~a~oInicialmente foi utiliza-

da uma tecnica que centra a observa~ao na crian~a, em intervalos 

de 10 minutos. Como se constatou que varios intervalos decorriam 

sem que nenhuma intera~ao fosse constatada, modificou-se 0 siste-

ma, centrando a observa~ao no adulto presente. As observa~6es eram 

feitas em varias situa~6es e locais dacreche e focalizavam o 

staff tecnico-administrativo, 0 que cuida da crian~a (pajens, mo

nitoras e professoras) e 0 domestico (operacional). A seguir re-

sumimos alguns resultados obtidos para 2 creches, ambas mantidas 

por entidades espiritas: a creche 1, que conta com predio amplo e 

24 funcionarios para 120 crian~as e a 2, que possui instala~6es 

mais modestas, com 5 funcionarios cuidando de 35 crian~as. 

As atividades foram classificadas em: 

Diretas - aquelas que 0 funcionario executa com a crian 

~a, incluindo tomar conta, cuidado flsico e cuidado social, ou se-

ja, ensinar, brincar, jogar etc.; 
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Indiretas administrativas e domesticas e 

Pessoais conversas entre adultos, idas ao banheiro, 

refei~oes longe da crian~a. 

'TABELA 6 

ATlVIDADES DO STAFF 

ATlVIDADES CRECHE CRECHE 2 

Direta 22% 43% 

Indireta 42% 34% 

Pessoal 23% 7% 

Reproduzido do relatorio de Ferreira et. alii, 
p. 23. 

Note-se que dentre as atividades diretas desenvolvidas, 

predominam as de cuidado fisico, respectivamente 18% e 3% das ati

vidades diretas do staff das cr~~I'i~;~·T·e ·Z ..•... 

Mais serio e 0 dado sob're a porcentagem dos interval os 

observados on~e nao se registrou'nenhuma intera~ao adulto-crian~a: 

48% na creche 1 e 38% na 2. Entretanto, mesmo no caso das intera-

~oes observadas, estas muitas vezes correspondiam a comportamentos. 

pouco estimuladores para continuar a intera~ao, com as poucas ver

baliza~oes dirigidas para controle e ordem e contatosfisicos pre-

dominantemente neutros. 

Urn dos dados mais interessantes diz respeito a influen

cia da variavel razao adulto-crian~a. Justamente a creche 2, que 

conta com menos adultos por crian~a, e a que apresenta urn ambiente 

interacional maisfavoravel. Nesta creche as divisoes entre os gr~ 

pos de crian~as e as tarefas dos adultos nao sao tao rigidas, com 

uma organiza~ao mais flexivel e menos hierarquizada que a da cre-

che 1. 
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Urn outro relatorio da mesma equipe S chegou a comparar 0 

desempenho de 2 pajens da creche 1, revelando 0 peso das diferen

~as pessoais e talvez, dogrupo de 11 bebes em compara~ao com 0 

grupo de 14 crian~as de 1 a 2 anos, cuidados respectivamente pela 

pajem A e pela pajem B. Apesar da pajem B con tar com uma ajudante, 

a pajem A apresentou maior freqUencia de atividades e verbaliza-

~oes dirigidas para a crian~a. 

A importancia desses resultados e que eles demons tram 

ate que ponto as faltas de condi~oes materiais adequadas, a orien

ta~io exclusivamente voltada para a prote~io, alimenta~io e higie-

ne e a falta de prepar~. das pajens podem cornprorneter a estirnula~io 

das crian~as atendidas nessas creches. Nio se deve esquecer que es 

tas funcionarias sio mal rernuneradas, curnprern longas jornadas de 

trabalho e refletem, no trato corn as crian~as, a mentalidade assi! 

tencialista de que para uma crian~a carente basta garantir alirnen-

ta~io e limpeza . 
.. -·Z·+A&i·· - - --- -

Maria Aparecida C. Franco 6
, ern avalia~ao realizada para 

o UNICEF e CNRH, na qual exarnina dados relativos a 6 experiencias 

de atendirnento a crian~as de 0 a 6 anos no paIs, retoma e aprofun

damuitos desses pontos em rela~io as 3 creches da LBA que pesqui-

sou. Este trabalho permite, ainda, levantar questoes importantes 

sobre a desigualdade de condi~oes enfrentadas pelos diferentes ti

pos de creches rnantidas pelo orgio. 

5 

6 

Regina Elisabete Secaf. Ambiente interacional em creches. Relatorio enviado 
a .FAPESP, s.d., xerox. 

Da assistencia educativa a educacao assistencializada: um estudo de caracte
rizaCao e custos de atendimento a criancas carentes de 0 a 6 anos de idade. 
UNICEF/CNRH, Rio de Janeiro, 1983. 
Um resumo deste relatorio foi publicado nos Cadernos de Pesquisa da Fundacao 
Carlos Chagas, n9 51, pp. 13-32, nov. 84, sob 0 titulo: Lidando pobremente 
com a pobreza: analise de uma tendencia no atendimento a criancas flcarentes" 
de 0 a 6 anos de idade. 
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As creches vinculadas aLBA pesquisadas estao localiza 

das em Brasilia. Sao elas: Projeto Casulo do Centro Comunitario 

Nossa Senhora da Gloria na cidade satelite de Ceilandia; Creche Co 

munitaria do Varjao, na Invasao do Varjao, Lago Norte do Plano Pi

loto; e Projeto Casulo do Centro Social do Gama, creche direta 10-

calizada na cidade satelite do Gama. 

As outras experiencias analisadas foram as creches lares 

de Mucuripe e Fortaleza, ligadas a FEBEM e 2 PROAPES de Recife, 

vinculados respectivamente as Secretarias Municipal e Estadual de 

Educa~ao. 

A pesquisa desenvolveu-se a partir de uma permanencia de 

uma semana em cada institui~ao, quando foram realizadas entrevis-

tas, observa~6es e coletados documentos e trabalhos de alunos. Fo

ram colhidas as informa~6es necessarias para avaliar os custos de 

cada experiencia, custos estes que a autora procura sempre anali-
• -:--,r_LE,-!'i'C? ~- .. --- .. --- --~--... .... 

sar relac10nando-os com as caracter1st1cas propr1as de cada expe-

riencia .. 

A Creche N.· S. da Gloria pertence a uma organiza~ao dos 

padres capuchinhos, aA~ao Social N. S. de Fatima. Entre outras ati 

vidades, ela mantem esta creche, que atende crian~as de 3 a 6 anos 

em meio periodo. Funciona em 3 salas proximas a Igreja, contando 

tambem com uma cozinha e banheiros, alem de outros espa~os igual

mente utilizados para outras atividades da paroquia. Na creche tra 

balham monitoras, alunas do 29 grau, com as 6 turmas de 40 crian-

~as. 

Em 1983 a creche recebia urn per capita anual de Cr$ 

30.000,00 por 8 horas e Cr$ 15.000,00 por 4 horas. Esta quantia 

correspondia a Cr$ 31,25 por uma refei~ao diaria; nessa me sma oca

siao urn cafezinho custava em media Cr$ 60,00. Para conseguir for

necer uma refei~ao leve as crian~as, logo quando chegam, e urn prato 
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de comida antes da saida, a creche somava, as compras realizadas 

com a verba da LBA, doa~6es da FAE/MEC, doa~6es das familias e os 

produtos de uma pequena horta propria. 

Comparando-se as fontes de receita e os custos - bastan 

te baixos, dada a precariedade de condi~6es - verifica-se que a 

contribui~ao dos pais, que representa 8,3% do custo total, corres-

ponde assim mesmo a 25% do per capita anual pago pela LBA. Note-se 

que os pais destas crian~as recebiam, em media, Cr$ 48.000,00 por 

mes e as maes, Cr$ 37.000,00. 0 salario minimo em 83 era de Cr$ 

34.776,00 em maio e Cr$ 57.120,00 em novembro. 

A Creche Comunitaria do Varjao surgiu a partir de uma 

organiza~ao comunitaria dos moradores, incentivada pela Igreja e 

pela LBA. A pequena constru~ao de madeira, feita com material doa

do pela LBA, foi erguida em sistema de mutirao. Atende 71 crian~as 

de 3 meses a 6 anos, con tendo urn ber~ario, duas salas, 
'-'-!:jjj .. iiL. 7 _____ .= - ~. ,-~"'--

cozinha, 

banheiro e escrftorio. 

A contribui~ao das maes destina-se a pagar aquelas 3 que 

fazem servi~os na creche: cozinha e limpeza. Duas estagiarias de 

29 grau cuidam das crian~as. Trabalham ainda na creche, uma ass is

tente social, uma pedagoga, urn medico e uma nutricionista. 

Os custos da alimenta~ao, considerada boa e variada, re-

presentam 23,4% dos custos sociais globais e os gastos com pes

soal, 56,8%. 0 que espanta e a alta propor~ao representada pelos 

gastos com pessoal tecnico: 81,2% dos custos de pessoal e metade 

dos custos sociais globais! Apesar disto, nao foi observado traba

lho pedagogico na creche, 0 que talvez seja devido a alta rotativi 

dade das estagiarias. 

Contrastando com a precariedade destas duas creches, a 

creche do Centro Social do Gama atende 176 crian~as, durante 12 ho 

ras diarias, emconstru~ao ampla, de boa qualidade, onde funcionam 
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tambem outros servi~os. Note-se que a demanda existente nao atendi 

da, nessa ocasiao, era de 236 crian~as. 

o pequeno numero de crian~as por monitora- 7, no ber-

~ario a orienta~ao continua, 0 cuidado na programa~ao, distri-

buida entre atividades livres e dirigidas, garantem urn trabalho p~ 

dagogico de boa qualidade. As instala~oes, 0 espa~o, a boa alimen

ta~ao, os cuidados com a saude, contribuem para caracterizar 0 que 

a autora resume em seu sub-titulo: "0 que e do Estado e melhor". 

Nesta creche as maes recusam-se a pagar taxas; as que p~ 

gam podem reaver parte do dinheiro sob solicita~ao. Sua contribui-

~ao nos custos sociais globais foi avaliada em 0,1%. Os custos de 

pessoal correspondem a 57,5% e alimenta~ao e material de consumo a 

32,0% do total. 

Comparando-se os custos destas 3 experiencias, algumas 

questoes podem ser levantadas. De forma geral, dadas as caracteri~ 
-k; ..:1(".". 

ticas de cada uma, pode-se perceber que os 3 grupos de crian~as r~ 

cebem um tratamento bastante desigual, seja quanta a qualidade dos 

servi~os prestados, seja quanta ao que e exigido das familias em 

cada caso, na forma de recursos materiais e de trabalho gratuito 

ou pouco remunerado. 

Reproduzimos, a seguir, dados das tabelas organizadas p~ 

la autora sobre os custos de pessoal e os custos arcados pel a fa-

milia, dois indicadores das condi~oes desiguais vividas em cada 

experiencia. 
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TABELA 7 

I, 

CUSTOS DE PESSOAL DAS 3 CRECHES DA LBA (Cr$ DE 1983) 

CUSTO PER CAPITA ANUAL DE PESSOAL 

CRECHE CRIANCAS 
PERtODO DOCENTE TllcNICO ADMINISTRATIVO 

% % % 

N.S. da Gloria 240 4 horas 6.748 45,5 1. 737 11 ,7 6.348 42,8 

Varjao 71 12 horas 11. 733 9,4 101.676 81,3 11. 631 9,3 

Gama 176 12 horas 108.860 50,8 46.763 21,8 58.750 27,4 

FONTE: Franco, M.A.C., Relatorio de Pesquisa, p. 101. 

* Se as criancas fossem atendidas em 8 horas, a estimativa de custos seria 20.000. 

• 

CUSTO PER CAPITA ANUAL 

TOTAL DE PESSOAL (100 %) 

14.833* 

125.040 

214.373 

',' , < ';"" ~ 

N -
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TABELA 8 

CUSTOS ARCADOS PELAS FAMfLIAS NAS 3 CRECHES DA LBA 

(Cr$ DE 1983) 

CRECHE CUSTOS 

N.S. da Gloria 

Varjao 

Gama 

3.848 (uniforme, material didatico e taxa mensal) 

15.211 (taxa mensal) 

534 (taxa mensal) 

FONTE: Franco, M.A.C., Relatorio de Pesquisa, p. 107. 
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As desigualdades sao grandes, como se pode verificar. As 

creches que apresentam condi~6es mais precarias de funcionamento 

sao justamente as que recebem maiores contribui~oes das famllias. 

Entretanto, justamente na cr'eche que mais recebe das fa

mllias (Varjao), e onde os tecnicos mais pesam no or~amento. 0 tra 

balho pedagogico aparentemente nao reflete nenhum beneflcio da pr~ 
-':'.4A¥):L 

sen~a desses tecnicos, como nota a autora. Note-se que na creche 

do Gama, onde a aut ora encontrou em execu~ao uma programa~ao peda

gogica satisfatoria, os gastos com pessoal docente, em compara~ao 

com os demais, e maior. e preciso lembrar, por outro lado, que na 

creche mais pobre, a N.S. da Gloria, os gastos estimados com pes

soal administrativo correspondem, em grande parte, ao trabalho gr~ 

tuito de Frei Cirilo, que tambem cuida das demais creches e ativi

dades desenvolvidas pela paroquia. 

No caso da creche N.S. da Gloria e da creche do Varjao, 

trata-se pobremente a pobreza, nas palavras da autora. 0 atendimen 

to de melhor qualidade esta restrito a urn pequeno numero de crian

~as no Gama. A analise destas 3 experiencias, assim, parece resu

mir bern a situa~ao que prevalece nas creches do pals, onde de quem 

tern menos se pede mais e se da menos. 
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De fato, os principais problemas abordados pelas pesqui-

sas examinadas nao sao diferentes, provavelmente, daqueles enfren-

tados pela grande maioria das creches brasileiras. 

A prime ira questao diz respeito ao que efetivamente re

presenta 0 subsfdio oficial em compara~ao com os custos reais de 

cada creche. Como vimos, 0 que aparentemente pode parecer uma 50-

lu~ao barata que amp'lia as vagas para urn maior numero de crian~as, 

na realidade corresponde a .condi~5es de atendimento precirias, cu

jo custo recai, em grande parte, sobre aquela mesma popula~ao con-

siderada "carente", que se deseja assistir. 

Em segundo lugar, nos mesmos programas onde se constatam 

falta de programa~ao pedagogica e deficiencia de pessoal docente, 

as vezes estao empregados virios funcionarios tecnicos e adminis-

tra ti vos, .em cuj a remunera~ao sao consumidas grande parte das ver 

bas disponfveis. A mesma discrimina~ao, que em seucaso extremo, 

diferencia a cozinheira e a faxineira da "Casinha da VovCi",das cr~ 

cheiras, tambem separa as estagiirias da creche do Varjao do des

proporcionado corpo tecnico ali existente. 

Alem dessas difereticia~5es iniernas, as creches discre-

pam tambem entre si, Porque as crian~as do Gama tern dire ito a urn 

atendimento de boa qualidade e as de Ceilandia, apesar da abnega-

~ao de Frei Cirilo, recebem muito menDs? 

Tudo isto e ainda mais agravado pelas diferen~as observa 

das em rela~ao a contribui~ao das famflias. Pois a contrapartida 

de uma menor contribui~ao do Estado e sempre a maior contribui~ao 

daquelas famflias que menDs tem para dar. 

Outro tra~o que aparece com clareza em todos os estudos 

e a pouca importancia conferida a dimensao educativa que qualquer 

trabalho com crian~as for~osamente tem. Nesse caso sao importantes 

as observa~5es contidas nas pesquisas de Ribeirao Preto, onde se 
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verifica que nem sempre urn maior numero de adultos consegue criar 

urn ambiente interacional mais favorivel as crian~as. Como as pes

quisas em outros paises ji demonstraram, sao as creches menores, 

,com organiza~ao mais flexivel e menos hierarquizada,que possuem me 

Ihores condi~oes de desenvolver urn born trabalho educacional. 

o fato das creches de tipo considerado "mais convencio

nal" desenvolverem urn trabalho de qualidade razoivel, deve ser tam 

bem levado em considera~ao quando se avaliam as diferen~as de cus

to entre as virias creches. Quanto seria razoivel gas tar com cada 

crian~a, por ano, em troca de uma melhoria de qua.lidade? Deste to

tal, qual seria a parcela que deveria ser destinada as pajens (ou 

monitoras)? Qual parcela deve ser gasta com alimenta~ao e cuidados 

de saude? Qual 0 papel do tecnico na creche? Como otimizaro uso 

de pessoal de remunera~ao relativamente alta, como e 0 caso dos 

medicos, assistentes sociais e pedagogos, entre outros? 

Estas sao questoes bisicas a serem conSideradas no momen 

to de se reformular qualquer programa. Elas estao ligadas a uma 

questao maior, que e 0 significado do atendimento a crian~a de 0 a 

6 anos. Se ele for entendido como uma forma de salirio indireto, 

assim como outros servi~os fornecidos pelo Estado, e, mais ainda, 

como um direito das crian~as de 0 a 6 anos, como se justifica a 

permanencia da concep~ao assistencialista, presente tanto nos or-

gaos do Estado, como nas entidades por ele apoiadas? 
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