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PREFEITURA MUNICIPAL 
SAO JOAO DA BOA VISTA
 

Estado de Sao Paulo
 

*** 

LEI N° 3.841, DE 23 DE JUNHO DE 2.015 
"Dispoe sobre a aprovayao do Plano Municipal de Educayao 
de Sao Joao da Boa Vista e da outras providencias". 

CAutor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal) 

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de 
Sao Joao da Boa Vista, Estado de Sao Paulo etc., usando de suas atribuiyoes 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e eu promulgo a 

LE I: 

Art. 10 
_ Fica aprovado 0 Plano Municipal de Educayao, constante 

do documento integrante do Anexo Unico desta lei, com durayao de dez anos 
(2015/2025). 

Paragrafo unico - Sao diretrizes do Plano Municipal de Educayao:
 
1- erradicayao do analfabetismo;
 
II - universalizayao do atendimento escolar;
 
III - superayao das desigualdades educacionais, com enfase na
 

promoc;ao da cidadania e na erradicayao de todas as formas de discriminayao; 
IV - melhoria da qualidade da educayao; 
V - formayao para 0 trabalho e para a cidadania, com enfase nos va10res 

morais e eticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoyao do principio da gestao democratica da educayao publica; 
VII - promoyao humanistica, cientifica, cultural e tecnologica do Pais; 
VIn - va1orizayao dos (as) profissionais da educayao. 

Art. 20 
- As metas previstas no Anexo Unico desta lei serao 

umpridas no prazo de vigencia deste Plano Municipal de Educayao, desde que 
nao haja prazo inferior definido para metas e estrategias especificas. 
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Estado de Sao Paulo 

* * * 

Art. 3° - 0 mumclplO, em articulayao com a sociedade civil, e 
atraves do Conselho Municipal de Educayao, procedeni a avaliayoes peri6dicas 
de acordo com 0 disposto no presente Plano Municipal de Educayao. 

§ 1° - A Camara Municipal, por intermedio da Comissao de 
Educayao acompanhani a execuyao do Plano Municipal de Educayao. 

§ 2° - A avaliayao realizar-se-a a cada 2 (dois) anos de vigencia 
desta lei, cabendo a Camara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, 
com vistas a correyoes de deficiencias e distoryoes. 

Art. 4° - 0 plano plurianual, as diretrizes oryamentarias e os 
oryamentos anuais do municipio serao elaborados de modo a dar suporte as 
metas constantes do Plano Municipal de Educayao. 

Art. 5° - 0 municipio empenhar-se-a na divulgayao deste Plano e 
da progressiva realizayao de seus objetivos e metas, para que a sociedade 0 

conheya amplamente e acompanhe sua implementayao. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicayao. 

Art. 7° - Revogam-se as disposiyoes em contrario. 

PrefeituraMunicipal de Sao Joao da Boa Vista, aos vinte e tres 
dias do mes de junho de dois mil e quinze (23.06.2015). 
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Apresenta~ao 

A elaborayao do Plano Municipal de Educayao de Sao Joao da Boa Vista foi 

um grande desafio, desde a mobilizayao das pessoas para percorrerem este 

caminho, ate se chegar ao objetivo final, au seja, a apresentayao para Camara 

Municipal para aprovayao, que consolidara um marco hist6rico em prol da Educay30 

digna e de qualidade para todos. 

Varias premissas foram consideradas para a elaborayao deste Plano, tals 

como: concepyao de Educayao, politica educacional, c1areza do diagn6stico 

educacional, caracterizayao peculiar do Municipio, entre outros aspectos relevantes 

Definidos estes POritos fundamentais e de acordo com a legislayao atual, foram 

estabelecidas aidentificayao das metas e estrategias para as pr6ximos 10 anos. 

Este documento representa parte importante de uma hist6ria, permeada par 

retrocessos e avanyos da educayao brasileira. E com muita honra que a entregamos 

a sociedade sanjoanense, em especial a comunidade educacional, como norteador 

de uma politica educacional voltada para as reais interesses da sociedade. 

Maria Helena Angelini Santana 

Diretora do Departamento Municipal de Educayao 
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Hist6rico do Plano Nacional de Educa~ao 

o Plano Nacional de Educayao e 0 coroamento de um conjunto de iniciativas 

que tem como objetivo ultimo melhorar 0 desempenho do sistema educacional 

brasileiro. 

As primeiras ideias desta iniciativa remontam, historicamente, as pnmelras 

decadas do seculo XX. Em 1924, no contexto educacional, despontou um 

enlusiasmo pela educayao, que levou um grupo de educadores a organizar e fundar 

a Assaciayao Brasileira de Educayao, reunindo foryas para pressionar as 

auloridades e evidenciar os graves problemas que afetavam a educayao brasileira. 

Congregando os profissionais da educayao, um grupo de homens e mulheres, 

preocupados com a renovayao do ensino, entre outros temas, debatiam as quesl6es 

referentes a reestruturayao das escolas primarias e secundarias, graluidade e 

obrigatoriedade do ensino, laicidade, coeducayao e a necessidade de um Plano 

Nacional de Educayao. (RIBEIRO, 1990) 

Na decada de 1930 esses educadores pro9ressistas, entao conhecidos como 

os P·ianeiros da Escola Nova entregaram ao governo Vargas um Manifesto dirigido 

"ao.pavo e ao governo", intitulado A Reconstruyao Educacional no Brasil e que se 

tornou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educayao Nova. (CUNHA, 1980, 

pp. 242-243) 

o Manifesto apresentava ideias revolucionarias para a epoca situando a 

educar;ao no processo de desenvolvimento e definindo a relayao dialetica que deve 

existir entre ambos. Reconhece que a educayao deve estar vinculada ao meio 

social, "saindo a escola de seu secular isolamento". Defende a educayao como um 

direilo de cada pessoa e que como tal, deve estar acima de interesse de c1asse 

Silua 0 educando como 0 "centro da ayao pedag6gica e preconiza a mudanya de 

melodos educacionais fundamentados nas descobertas da psicologia". Destaca, 

tambem, "a necessidade de se elaborar um programa de reconstruyao educacional 

de ambito nacional" para ser colocado em pratica. (ROMANELLI, 1985, p.146) 

o documento teve grande repercussao e estimulou uma campanha que teve 

como resultado a inclusao do art 150 na Constituiyao Brasileira de 34, que 

declarava ser competencia da Uniao [... ] "fixar 0 plano nacional de educayao, 

compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados, e 

13 
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coordenar e fiscalizar a sua execuyao, em todo a territ6rio do Pais [ .. j". 

As constituiyoes seguintes tambem incorporaram a ideia de um Plano 

Nacional de Educayao, mas s6 em 1962 surgiu a primeiro documento elaborado na 

vigencia da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Ed ucayao Nacional, Lei nO 4. 024, 

de 1961. Ele nao foi proposto na forma de projeto de lei, mas como iniciativa do 

Ministerio da Educayao e Cultura, aprovada pelo Conselho Federal de Educayao 

Este Plano consistia em um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a 

serem alcanyadas num prazo de oito anos, passando em 1965 e 1966 par revisoes, 

introduziram normas descentralizadoras e estimuladoras da elaborayao de 

pianos estaduais e alterayoes na distribuiyao dos recursos federais, beneficiando a 

implantayao de ginasios orientados para a trabalho e a atendimento de analfabetos 

com mais de dez anos. 

Na Constituiyao Federal de 1988, em seu artigo 214 contempla a ideia de um 

nacional plurianual, visando a garantir a estabilidade e continuidade das 

governamentais na area de educayao em seus diversos niveis e a 

inlegrayao das ayoes do Poder Publico. 

Porem, com a advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educayao Nacional 

(Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996), nos artigos 9° e 87° fixou a competencia 

da Uniao para a elaborayao do Plano Nacional de Educayao, em colaborayao com 

as Estados, a Distrito Federal e as Municfpios, e instituiu a Decada da Educayao. 

Eslabeleceu ainda, que a Uniao encaminhasse a Plano ao Congresso Nacional, um 

apes a publicayao da citada lei, com diretrizes e metas para as dez anos 

posleriores, em sintonia com a Declarayao Mundial sabre Educayao para Todos. 

Em 1998 tramitou no Congresso a Projeto de Lei numero 4.155, para 

aprovayao do Plano Nacional da Educayao, atendendo a compromissos assumidos 

pela Forum Nacional em Defesa da Escola Publica. 

Ja em 2001, foi promulgada a Lei 10.172 (09/01/2001), dispondo sabre a 

Nacional de Educayao para as 10 anos posteriores. Nesta lei foram 

as seguintes pontos: e1eva yao global do nivel de escolaridade da 

melhoria da qualidade de enslno em todos as nfveis; reduyao das 

desigual.dades sociais e regionais no tocante ao acesso a escola publica e a 

permanencia, com sucesso, nela e a democratizayao da gestao do ens ina publico 

nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princfpios da participayao dos 
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da educayao na elaborayao no projeto pedag6gico na escola e da 

oarticipayao da comunidade escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. 

principal critica ao PI\JE 2001-2010 esta relacionada a sua estrutura, 

em: diagn6stico, diretrizes e metas, sendo que as metas vinham 

das estrategias necessarias para seu cumprimento Alem da 

de fazer sua reduyao para vinte metas, para que seja possivel a 

Ao ser sancionada, sem vetos, a Lei nO 13.005, de 25 de junho de 2014, fez 

entrar em vigor 0 Plano Nacional de Educayao (PNE) 2014-2024 - 0 segundo PNE 

Plano Nacional de Educayao 2014-2024 apresenta 20 metas, todas 

acompanhadas por uma vasta gama de estrategias que delineiam a caminho a ser 

galgado para uma Educayao de qualidade e para a erradicayao das desigualdades 

Em consonancia a Lei 13005, de 25 de junho de 2014, as municipios deverao 

atuar em regime de colaborayao com a Uniao e com 0 Estado com vistas ao alcance 

das metas e a implementayao das estrategias. 

A elaborayao do Plano Municipal de Sao Joao da- Boa Vista, seguiu orientayoes 

pela Diretoria de Ensino do Estado de Sao Paulo e, InICla-Se com 0 

de dados para compor 0 diagn6stico da cidade. Posterlormente, 

para a etapa que contempla reflexoes e debates referentes as reais 

do municipio e a adequayao das estrategias para se elevar a 

qualidade da educayao do Municipio, assegurando a continuidade das ayoes por um 

period a de 10 anos. 

Seguindo a mesma lei, em seu paragrafo segundo, tem-se as processos de 

elabora y30 e adequayao do PME, por meio de am pia participayao de representantes 

da comunidade educacional e da sociedade civil. Para melhor desenvolver tal 

processo, foi instituida uma Comissao para 0 Processo de Elaboray30 do Plano 

Municipal de Educayao, com representantes de varios segmentos da sociedade, por 

meio da Portaria nO 9.166, de 10 de fevereiro de 2015. 

E esta equipe tecnica, au comissao, no final dos trabalhos tera concluido este 

processo atraves de Consultas Publicas a se realizarem nos dia 12, 14 e 20 de maio 
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de 2015, para 0 estudo e audiencia das sugestoes da comunidade escolar e dos 

demais segmentos da sociedade, incluindo os membros da camara e 0 prefeito 

desta cidade. 

Ap6s as consultas publicas, as estrategias serao compiladas, a fim de serem 

alinhadas as disposic;oes estabelecidas pela Lei supracitada e 0 Documento Base 

sera enviado para 0 Legislativo para sua aprovac;ao. 

A riqueza deste traballho traz a tona a rea~idade da Educac;ao, esclarece 

tambem as expectativas que se tem, visto que se almeja uma Educac;ao digna e de 

qualidade, po is este consiste no mais importante caminho para a igualdade social 

Objetivos e Prioridades do Plano Nacional de Educay30 

A Lei 13.005 (25/06/2014), que dispoe sobre 0 Plano Nacional de Educac;ao 

para 0 decenio ap6s 2014, tem por principais objetivos: 

• a elevac;ao global do nivel de escolaridade da popula9ao; 

• a melhoria da qualidade do ensino em todos os niveis; 

a redu9ao das desigualdades socia is e regionais no tocante ao acesso e a 

permanencia, com sucesso, na educa9ao publica e 

• democratiza9ao da gestao do ensino publico, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos principios da participac;ao dos profissionais da educac;ao na 

elaborac;ao do projeto pedag6gico da escola e a participa9ao das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Nesta mesma lei, considera-se que os recursos financeiros sao limitados e 

que ha um grande desafio para 0 pais em oferecer uma educac;ao de qualidade em 

todo seu territ6rio, evidenciando assim que esta educac;ao compatfvel com os paises 

desenvolvidos, precisa ser construida paulatinamente, em um trabalho arduo e 

constante. 

Para tanto sao estabelecidas priondades neste plano nacional, segundo 0 

dever constitucional e as necessidades sociais, definidas a partir das diretrizes para 

a gestao e 0 financiamento da educac;ao; das diretrizes e metas para cada nivel e 

modalidade de ensino e das diretrizes e metas para a forma9ao e valoriza9ao do 

magisterio e demais profissionais da educac;ao, nos pr6ximos dez anos. 
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2.1 Aspectos Historicos 

A cidade de Sao Joao da Boa Vista, conhecida por seus crepusculos 

maravilhosos, teve sua fundac;:ao em 24 de junho de 1821 por Antonio Machado de 

Oliveira e os cunhados Inacio Candido e Francisco Candido, vindos de Minas 

Gerais. Em seus primordios, possuia sua area ocupada pelos indios caiapos, que 

em meados do seculo XVIII foram extintos, devido ao trMego de tropeiros que 

seguiam 0 caminho das minas. 

o nome da cidade faz jus a sua exuberante paisagem e, originou-se da 

homenagem ao santo festejado na sua fundac;:ao, Sao Joao Batista, com 0 

complemento "Boa Vista", por ter side iniciada nos terrenos da Fazenda Boa Vista, 

de propriedade do Conego Joao Ramalho. Esse que foi 0 principal idealizador do 

perfil economico de Sao Joao da Boa Vista. 

. 0 Conego Joao Ramalho, de nacionalidade portuguesa, chegou ao Brasil no 

ana de 1800. Ele projetou a locandade de Sao Joao da Boa Vista, depois do contato 

com 0 lavrador Antonio Machado, que doou 0 terreno para que fosse povoada. 

A pretensao de Joao Ramalho era difundir 0 progresso de forma regional a 

partir de Sao Joao da Boa Vista. Para tanto, houve nesta localidade a explorac;:ao de 

atividades agropecuarias, industriais e rurais. 

E de fato, com 0 inicio de tais atividades, deu-se origem ao comercio local, 

onde se vendia os produtos produzidos nas lavouras, sobretudo 0 cafe, cana-de

ayucar, fume e cereais. 

A primeira missa celebrada em Sao Joao foi em 24 de junho de 1824, e 

tambem, neste mesrno ano, houve a primeira eleic;:ao para escolha do administrador 

da freguesia, em assemhleia paroquial, com a escolha do padre Joao Jose Vieira 

Ramalho. 

Ate a data de 28 de fevereiro de 1838, Sao Joao que era apenas um povoado, 

loi el,evado a condic;:ao de freguesia. E em 24 de marc;:o de 1859, ja era considerado 

como vila. 

Em 1862, foi criada a primeira escola primaria e no dia 16 de junho deste ana 

osenhor Custodio J. Barbosa Sandeville apresentou a camara municipal a sua carta 

de nomeac;:ao interina para professor publico de primeiras letras, para a secc;:ao 

masculina da Vila. 
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No ana subsequente, no dia 4 de maio, foi provida a escola de secvao 

leminina, com a nomeavao da professora Maria Madalena Sandeville. 

No dia 21 de abril de 1880, Sao Joao da Boa Vista alcanva emanclpavao 

politica sendo elevada a categoria de cidade, pela Lei no. 81 - assinada pelo 

presidente da Provincia de Sao Paulo. 

Tais dados sao corroborados pelas seguintes leis: de criavao com a 

denominavao de Sao Joao da Boa Vista, pela lei provincial nO 17 (28/02/1838), de 

elevayao a categoria de vila, pela lei provincial nO 12 (24/03/1859), de elevavao a 
categoria de cidade e sede municipal com a denominavao de Sao Joao da Boa 

Vista, pelalei provincial n.o 81, de 21-04-1880. 

Theatro Municipal - alualmenle. Folo: Fernanda Prado 
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• aS sfmbolos da cidade - bandeira, brasao e 0 hino. 
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~o DE SAO JoAo DA BOA VISTA 

lea: Fabio de Carvalho Noronha 
,::"0: Lucila Martarello Astolpho 

:"' omento de amor infinito, 
:: ,ue Deus com sublime emoc;;ao,
 
:Jpedayo de um solo bendito,
 
1za nossa querida Sao Joao.
 

:·11 ternwa moldou lindas serras
 
: al!aneiras, ao ceu as ergueu.
 
::50 rio Jaguari sobre as terras
 
: asorrir, tudo isso nos deu.
 

',1 Terra encantada, 
.Jrnos adorada, 
:"povo irmao 
amesma cadencia, 

,ora e palpita 
•mso corac;;ao. 

;eal~ando as belezas criadas, Fez 
'sol5e esconder, majestoso, 
:oroando as tardes caladas, 
:eum crepuscUl.lo maravilhoso. 

Sempre hospitaleiro e querido 0
 
seu povo encanta e conquista Um
 
recanto do ceu desprendido, Eis,
 
ai, Sao Joao da Boa Vista!
 

Oh! Terra encantada,
 
Por nos adorada,
 
De povo irmao
 
Na mesma cadencia,
 
Vibra e palpita
 
Um so corayao.
 

A cidade se desdobra e cresce
 
Numa linha triunfal, ascendente.
 
Testemunho de fe aparece
 
Na historia fiel de sua gente.
 

o progresso de perto acompanha 
Sua inteligencia e saber..
 
E uma benyao viver nesta terra
 
E uma Gloria um dia aqui morrer.
 

Ohl Terra encantada,
 
Por nos adorada,
 
De povo irmao
 
Na mesma cadencia,
 
Vibra e palpita Um so corayao
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2.2 Aspectos Geogrcificos 

2.2.1 Localiza~ao e Coordenadas Geogrcificas 

l\Jo estado de Sao Paulo, Sao Joao da Boa Vista pertence a mesorregiao 

metropolitana de Campinas, em sua microrregiao limita-se ao norte com 0 municipio 

de Vargem Grande do Sui, ao leste com os municipios de Aguas da Prata e 

Andradas (MG), ao sui com os municipios de Santo Antonio do Jardim e Espfrito 

Santo do Pin hal e a oeste com 0 municipio de Aguai. E tambem esta proxima da 

divisa do Estado de Minas Gerais. Observe 0 destaque do municipio no mapa. 

http//commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_MesoMicroMunicip.svg 

Segundo dados da Urban System, Sao Joao esta situada em area de 

transir;;ao entre 0 Planalto Atlantico, a zona da serra de Lindoia e a depressao do 

Mogi-Guar;;u, tem em seu territorio uma paisagem predominantemente de niveis 

intermediarios entre as areas planas das varzeas dos rios e 0 topo aplainado das 

colinas. 

A sua posl9ao geografica consiste em latitude Sui: 21 58'00" e longitude 

W.GR: 46 48'00". Contando com altitude de 767m. Possui area total de 516,42 km 2 
, 

sendo 396,69 km 2 rurais e 119,73 km 2 urbanos. 

A partir da capital, Sao Joao da Boa Vista esta no trajeto preferencial de 

acesso a P090S de Caldas (MG) A distancia entre Sao Joao e Sao Paulo e de 220 

km, sua distancia de polos regionals e respectivamente: Campinas (120 km), Sao 
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Carlos (143 km) e Riberao Preto (180 km) A cidad 

estar as margens da SP 344 e 342. 

2.2.2 Recursos hidricos 

margens. 

Par ser uma area intermediaria entre a serra e a vale do Mogi-Guayu, alem 

abundancia das aguas, ha a contribuiyao adicional da drenagem da serra, vista que 

em epocas de chuva, a volume dos rios aumenta consideravelmente. 

Em consonancia as constatay6es da Urban System, afirma-se que a corrego 

Sao Joao preserva boa parte de seu trayado original e nao esta canalizado, portanto 

em alguns trechos e percebido esgueiramento, suas margens bastantes alteradas 

pela ayao humana nao apresentam espayo suficiente para comportar a variayc30 de 

suas cheias. 

2.2.3 Vegeta~ao 

De acordo com os dados da Prefeitura (2009) e da Embrapa (2004) a 

vegetac;:ao remanescente no municipio 

ede 24% e 19% respectivamente. 

Segundo a diagn6stico 

urbanistico realizado pela Urban 

System, a cidade encontra-se em 

area de transiyao ecol6gica entre os 

biomas da Mata Atlantica, com 

presenya de areas mais densas e 

Cerrado, com campos ~impos de 

vegetac;:ao rasteira e arvores isoladas. 

Poucas areas possuem ainda 

uma cobertura vegetal significativa, 

em especial na periferia do municipio 
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Sao Joao da Boa Vista e uma cidade de abundante recursos hI 

com os rios Jaguari Mirim e a da Prata, que demonstram pouca alteray<3 

Sao Joao da Boa Vista. Imagem de Satelite Google Maps. 
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nas areas de maior declividade. Na area central e adjacencias, a cobertura vegetal 

ais expresslva e, justamente, a correspondente aos parques e areas verdes 

unicipais. 

Quanto a vegeta<;ao, a cidade possui poucas areas verdes e uma baixa 

bertura vegetal. Ter este tema em mente podera indicar caminhos importantes do 

nto de vista de equilibrio ambiental e, em paralelo, como equipamento urbano 

ra os habitantes. (Urban System, 2014) 

2.3 Aspectos econ6micos e populacionais 

Com mals de 80.000 habitantes, Sao Joao da Boa Vista tem territ6rio 

redominantemente rural, embora tenha no agroneg6cio uma parcela pequena da 

ua atividade econ6mica. 

A cidade conta com area total de 516,42 km 2 e desses 396,69 km 2 de area 

ra!. Os demais 119,73 km 2 urbanos comp6em-se de cerca de 42,85 Km 2 ja 

rbanizados, de acordo com as constata<;6es dos estudos urbanfsticos da Urban 

ystem (2014) os restantes 76,88 km 2 configuram-se em uma significativa e 

II1desejavel area de expansao urbana, estimulando um espraiamento de ocupa<;ao 

compativel com 0 porte e a densidade habitacional atuais da cidade. 

Percebe-se que a lavoura sempre foi um setor de grande exito no municipio, 

devido principalmente a fertilidade do solo e as condi<;6es climaticas, alem da 

abundancia de agua na regiao, 0 que permitiu que Sao Joao da Boa Vista se 

desenvolvesse como centro de atividades da regiao. 

Atualmente, no periodo de 2011 a 2013, de acordo com 0 Relat6rio Anual de 

Informa<;ao Social (RAIS,201), houve um aumento de 170 empresas no municipio E 

os setores que mais contribuiram com esse crescimento foram: Servi<;os (5,2%), 

Industria (4,2%) e Comercio (3,4%). Em rela<;ao a cria<;ao de novos postos de 

rabalho foram criados 2.638 postos de trabalho no municipio, crescimento de 5,7%. 

E e tambem 0 setor de servi<;os que se destaca em rela<;ao aos vfnculos 

empregatfcios, onde estao concentrados 36,2% dos vinculos. 

o municfpio possui 0 82 0 maior PJB do estado de Sao Paulo, R$ 2,1 bilh6es 

em 2011 e 268 0 do Brasil. Sendo que 35,3% do PIB de Sao Joao provem do setor 

Industriall, principalmente do subsetor de produtos minerais e metalurgicos. 
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lao Joao da Boa Vista, de acordo com 0 Censo 2010 (IBGE), possui 83.639 

tes, sendo que destes, 80.302 residem na area urbana e 3.337, na area rural. 

9 m.unicipio e 0 840 mais populoso do estado e 0 3330 do pais, com uma 

10 realizada pelo IBGE de 88.477 para 0 ana de 2014 baseada em uma taxa 

lcimento anual de 1,42 %. 

Ha 30.211 domicilios em Sao Joao da Boa Vista, de acordo com os dados da 

System, a macrozona norte concentra 24,4% dos domicilios de Sao Joao, 

,3 mil domicilios, ja 28,9% deles estao localizadas no Sui (8,7 mil domicilios), 

"escimento medio anual de 2,77% desta area. 

'A renda media mensaI da populac;ao e de R$ 3.124,87, sendo que a 

zona leste concentra 0 grupo de maior renda, R$ 5.264,10. A regiao central 

ntra a segunda melhor renda, com R$ 3.651,16. 

Em Sao Joao ha 30,2 mil chefes de familia, 5% desses encontram-se na 

o central, com rendimento superior a 5 salarios minimos. Ja na macrozona 

, sao 4% dos chefes de familia com este rendimento. Tanto a macrozona norte, 

o a macrozona sui possuem 1% dos chefes de familia com rendimento superior 

larios minimos. 

'A seguir, pode-se observar a projec;ao para 10 anos da populac;ao de Sao 

da Boa Vista, de acordo com estimativa do IBGE. 

Estimativa da Populac;ao de Sao Joao da Boa Vista 

Ano Populac;ao Estimada 

85.268 

85.694 

86.123 

86.553 

86.986 
I 

87.421 

87.858 

88.297 

88.739 

89.182 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 89.628
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:4 Cultura e Esporte 

o Departamento de Cultura e Turismo e 0 6rgao da Prefeitura responsavel 

desenvolvimento e fomento das atividades culturais e turisticas no municipio, 

es de estimulo as artes e outras manifestac;6es culturais, contribuindo para a 

ade de pensamento e criac;ao. Alem de planejar, elaborar e implementar 

ramas culturais, de lazer e turisticos junto aos educandos, em articulac;ao com 

epartamentos afins. 

Suas ac;6es sao articuladas com as entidades locais e outros setores do 

rtamento municipal. 

Jil 0 departamento de esportes, entre suas principais incumbencias, 

ntram-se as de planejar, promover e implantar programas munlclpais de 

ortes, lazer, bem como desenvolver ac;6es de apoio ao desenvolvimento de 

ciac;oes com finalidades desportivas e de lazer, com base comunitaria. 

Sao Joao da Boa Vista conta com centros sociais urbanos, presentes nos 

'rros e com 0 Espac;o Jovem - Skate Plaza, no bairro do Sao Benedito. Ha dois 

seus, um hist6rico e pedag6gico e outro museu de Arte Sacra, uma biblioteca 

nicipal, denominada "Jac;ana Altair", que esta localizada no Centro Cultural Pagu 

mbem um Teatro Municipal com capacidade para 700 pessoas; 

Ressalta-se que estes dados, sobre algumas das principais caracteristicas do 

nicipio de Sao Joao da Boa Vista, tem por objetivo contextualizar 0 documento 

epara a elaborac;ao do Plano Municipal de Educac;ao. 

2.5 Aspectos Educacionais do Municipio 

No municipio de Sao Joao da Boa Vista, a escolarizac;ao, e ofertada por 

idades escolares publicas e privadas. As escolas publicas sao administradas e 

antidas pelo Poder Publico, enquanto as escolas privadas (particular, comunitarias, 

nfessionais e filantr6picas) sao mantidas e administradas por pessoas fisicas ou 

ridicas. 
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Em Sao Joao ha 70 instituic;oes escolares, que estao dispostas na tabela 

I agrupadas por depend€mcia, ja a relac;ao dos nomes das instituic;oes do 

Jpio estao no Anexo 1. 

Institui~oes Escolares em Sao Joao da Boa Vista 

MUNICIPAlS 34 

ESTADUAIS 11 

PRIVADAS 24 

FEDERAL 1 

No proximo capitulo estarao pormenorizados os aspectos relacionados a 
9ao do municipio de acordo com os niveis e modalidades de ensino. 
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Carlos (143 km) e Riberao Preto (180 km). A cidade possui boa conectividade par 

estar as margens da SP 344 e 342. 

2.2.2 Recursos hfdricos 

Sao Joao da Boa Vista e uma cidade de abundante recursos hfdricos Conta 

com os rios Jaguari Mirim e a da Prata, que demonstram pouca alterar;ao em suas 

margens. 

Par ser uma area intermedlaria entre a serra e a vale do Mogi-Guar;u, alem da 

abundancia das aguas, ha a contribuir;ao adicional da drenagem da serra, vista que 

em epocas de chuva, 0 volume dos rios aumenta consideravelmente. 

Em consonancia as constatar;6es da Urban System, afirma-se que 0 c6rrego 

Sao Joao preserva boa parte de seu trac;:ado original e nao esta canalizado, portanto 

em alguns trechos e percebido esgueiramento, suas margens bastantes alteradas 

pela ar;ao humana nao apresentam espac;:o suficiente para comportar a variar;ao de 

suas cheias. 

2.2.3 Vegeta~ao 

De acordo com as dados da Prefeitura (2009) e da Embrapa (2004) a 

vegetavc30 remanescente no municipio 

ede 24% e 19% respectivamente. 

Segundo a diagn6stico 

urbanistico realizado pela Urban 

System, a cidade encontra-se em 

area de transic;:ao ecol6gica entre as 

biomas da Mata Atlantica, com 

presenc;:a de areas mais densas e 

Cerrado, com campos limpos de 

vegetac;:ao rasteira e arvores isoladas. 

Poucas areas possuem ainda 

uma cobertura vegetal significativa, 

em especial na periferia do municipio Sao Joao da Boa Vista lmagem de Satelite Google Maps 
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A- EDUCACAo SASICA 

1 Educac;ao Infantil: Diagn6stico e Diretrizes 

o embriao da Educa9ao Basica e a Educa9ao Infantil, que abarca a creche e 

.-escola. Esta etapa crucial possui na mesma medida de sua importancia a 

nsabilidade de acolher os educandos e promover condi90es para seu 

nvolvimento sadie no tocante ao ambito cognitivo, afetivo, social, e fisico. 

Esta relevancia torna-se imensuravel, visto que a Educa9ao Infantil nao se 

de mera prepara9ao para as etapas posteriores, muito menos de uma etapa 

stencialista. Em contrapartida, a Educa9ao Infantil - diante de suas 

uliaridades - tem importante fun9ao no desenvolvimento da crian9a, para que 

viva bem, consiga participar de sua sociedade, seja capaz de agir como um 

dao reflexivo. 

E esse carater educacional esta previsto na Lei de Oiretrizes e Bases da 

ucacao Nacional (LOBEN nO 9.394/96), em seu artigo 22, onde se discorre sobre a 

lidade da educa9ao infantil, tendo como ponto central 0 desenvolvimento do 

cando, assegurando-Ihe a forma9ao comum indispensavel para 0 exercicio da 

adania e fornecer-Ihe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Mais uma vez, reitera-se que este carater embrionario nao esta relacionado a 
ra prepara9ao para 0 Ensino Fundamental, mas configura-se como uma 

oduCao da crian9a ao ensino formal e ao convivio social externo ao meio familiar. 

Em consonancia a Lei de Oiretrizes e Bases da Educa9ao Nacional (LOBEN 

9.394/96) a Educa9ao Infantil e oferecida em creches para crian9as de ate tres 

os e 11 meses de idade e em pre-escolas para as crian9as de quatro a cinco anos 

11 meses de idade. 

Eestabelecido na Constitui9aO Federal de 1988, 0 dever dos municipios de 

ar e manter prioritariamente 0 Ensino Fundamental e a Educa9ao Infantil, em 

ime de colabora9ao com 0 Estado, 0 Oistrito Federal e a Uniao, atraves da 

boracao de politicas, implementa9a,o de a90es e garantia de recursos. 

Tanto na CF/88, quanta na LOB/96 e no Estatuto da Crian9a e do 

olescente (ECA- Lei nO 8.069/90), a crian9a e considerada como um sujeito de 

reitos, vista na integralidade de sua pessoa. Oireitos estes relativos a vida, a 
ude, aalimenta9ao, a educa9ao, ao lazer, a profissionaliza9ao, a cultura, a 
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Porcentagem de crian~as na Educa~io Infantil - 2010 

---------------  -%,99% 

nidade, ao respeito, a liberdade e aconvivencia familiar e comunitaria, incluindo 0 

'eito de estar a salvo de toda forma de negligencia, discriminagao, exploragao, 

lancia, crueldade e opressao. Todos sao garantidos com absoluta prioridade pela 

Ilia, pela sociedade e pelo Estado. 

Acrescenta-se tambem 0 direito da crianga a educagao infantil, incluindo a 

che nos dispositivos legais referentes a Educagao, considerando-se assim que 0 

papel da creche amplia-se para 0 ambito educativo, ou seja, postula-se "a 

complementaridade do cuidado e da educagao em cada gesto de atengao que se 

presta a uma crianga" (Nunes, 2011, p.13) 

No ambito nacional, tem-se em numero absoluto a quantidade de 4.647.011 

crian9as frequentando a escola; no estado de Sao Paulo sao 971.425 criangas e 

no municipio de Sao Joao da Boa Vista sao 1.892, estas criangas encontram-se na 

faixa etaria de 4 a 5 anos e esse valor e calculado com base nos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD) do ana de 2010. Jfl para a faixa etaria 

de 0 a 3 anos ha no Brasil 2.575.954, no estado de Sao Paulo 678.563 e no 

municipio de Sao Joao da Boa Vista 1.228. No grafico a seguir esta disposta a 

porcentagem desses dados. 

Brasil 

Sao Paulo 

Sao Joao da Boa Vista 

33,40% 

Oa3anos 4 a 5 anos 
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4 as anos 

91,40% 

na Eduea~ao Infantil - 2013 

87,90% 

..36,60% • 

oa 3 anos 

=---~-Pore 

Em dados mais recentes (2013), ha a quantidade de 5.004.383 de crian9as de 

4a 5 anos frequentando a educa9ao infantil no Brasil, ja no estado paulista sao 

1.036.667, enquanto no municipio de Sao Joao da Boa Vista ha 1.888. 

Em rela~o a faixa etaria de 0 a 3 anos, distribui-se 3.271.726 de crian9as 

matriculadas na educa9ao infantil do Brasil, no estado de Sao Paulo 871.605 e da 

popula~o sanjoanense 1.661 crian9as estao frequentando a escola. 

No pr6ximo grafico, sintetizam-se estas informa90es em forma de 

porcentagem, entretanto, nao consta 0 valor do municipio, visto que 0 ultimo censo 

demografico datou-se em 2010, como se observou 0 grafico "Porcentagem de 

crian~s na Educa9ao Infantil- 2010". 

Ate 0 ana de 2005, as crian9as de ate 6 anos eram matriculadas em creches 

epre-escolas (CF, art. 208,inciso IV), porem de acordo com a Lei 11.274, de 6 de 

vereiro de 2006, altera-se a LOB (9.394/96) para determinar que 0 ensino 

fundamental obrigat6rio, passaria a ter dura9ao de nove anos, iniciando-se aos seis 

anos de idade. 

Por sua vez, a Emenda Constitucional 53, de 19 de dezembro de 2006, 

esclarece duvidas quanta ao tempo de dura9ao da Pre-Escola, no Sistema 

Educacional Brasileiro. Independente de prefer€mcias, 0 fato e que a Constitui9ao 

define que a Pre-Escola deve atender as crian9as de 4 e 5 anos de 

dade." 
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Para observar esta migrac;ao analisa-se a tabela abaixo, onde fica evidente 

que a partir do ana de 2009 elevou-se 0 numero de matriculas dos primeiros anos do 

ensino fundamental, havendo proporcional reduc;ao de matriculas na educac;ao 

infantil. Jfl 0 crescente numero de matriculas na creche se dfl pela paulatina 

expansao da rede municipal neste segmento. 

Matriculas na Educa~ao Infantil e Anos Iniciais
 
Sao Joao da Boa Vista
 

2011 1397 1828 

~2012 -
1505 1870 

Ano Creche I Pre~scola Anos Iniciais
 

755 2784	 49952008
I I 

663 I 1797 5836I 2009 

5377167311842010 

5157 

5050 

2013 1661 1888 4780 
I  I 

[ Fonte: MEC/INEP 

De acordo com os resultados finais do Censo Escolar 2014, a rede municipal 

de Sao Joao da Boa Vista contabilizou 1174 matriculas na creche e 1484 na pre

escola. Jfl na rede privada deste municipio, no referido ano, houve 0 total de 992 

alunos matriculados, sendo que 592 eram pertencentes a creche (0 a 3 anos) e os 

Qutros 400 eram da pre-escola (4 a 5 anos). 

Censo Escolar - Resultados Finais: Alunos da Educa~ao Infantil 

1000-t--------=oiIIlIIII 

800-r-----,::<iIIIIIIIlI1III"" 

600 

400-j----------- 

2010 2011 2012 2013 2014 

~	 Creche Publica 

Creche Privada 

Pre-escola Publica 

.... Pre-escola Privada 
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Ap6s observar 0 grafico acima, evidencia-se que a creche publica demonstrou 

vultoso e ascendente, ja a creche privada obteve discrete 

cimento entre os anos de 2010 a 2014. A eleva9ao do numero de matriculas no 

de 2012 e devido a obrigatoriedade das crian9as de 4 anos frequentarem 0 

Em relac;:ao a pre-escola, na dependemcia publica houve moderado avan90, 

quanta na esfera privada, ocorreu um aumento de 44,4% no numero de alunos 

base nos dados do Perfil Demografico de Sao Joao da Boa Vista, 

jetado pela Urban System (empresa responsavel pela analise urbanistica desta 

. ade) observa-se que com referencia a popula9ao de 2010 e 2014, 0 municipio 

resentou uma taxa de crescimento anual de 1,42%, 

que este crescimento populacional seja urn dos fatores que 

laboram para 0 crescimento de matriculas na educa9aoinfantill, visto que se deve 

nsiderar que 0 aumento de oferta tambem acarretou 0 expressive aumento nas 

Ainda segundo 0 mesmo documento, a cidade de Sao Joao e subdividida em 

acrozonas, sendo que a macrozona Sui e a mais populosa, contando com 27,1 mil 

(30,7%) e tambem com taxa de crescimento superior a media do 

1,94% ao ano. Ja a segunda mais populosa e a macrozona Norte, 

constituida por 22.673 habitantes (25,6%), com incremento medio populacional de 

Dessa forma, mesmo ocorrendo aumento do numero de vagas, constata-se 

que no transcorrer dos anos a rede municipal de ensino demonstrara cada vez mais 

anecessidade de amplia9ao de creches e escolas de educa9ao infantil para atender 

especificamente estas duas macrozonas. 

Atua'imente, ao Departamento de Educa9ao cabe 0 gerenciamento estrategico 

realizando a distribui9ao dos alunos pelas escolas e alocando 

funcionarios para suprir as intercorrencias diarias. Porem, fica 

evidente que, a partir dos dados demonstrados e na pratica escolar cotidiana, torna

sa imposta a amptia9ao e constru9ao de novas unidades escolares. 

Sob a egide da Lei nO 142, de 29 de abril de 1998, que institui 0 Sistema 

Municipal de Ensino de Sao Joao da Boa Vista, ha a oferta gratuita e obrigat6ria 
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para educandos na educa<;ao infantil em creches e pre-escolas, havendo a 

possibilidade de coexistencia de institui<;oes privadas. 

No quadro seguinte, consta a evolu<;ao de 2007 a 2013 em rela<;ao a 
quantidade de escolas e creches e, acrescenta-se que atualmente os sanjoanenses 

contam com 42 escolas, sendo que dessas 12 sao da esfera privada. 

Educa~ao Infantil  Quantidade de Escolas 

65,1% 

Publica 

28 

Privada 

34,9% 15 

64,1% 25 35,9% 14 

64,1% 25 35,9% 14 

62,5% 25 37,5% 15 

65% 26 35% 14 

66,7% 28 33,3% 14 

66,7% 28 33,3% 14 

fonte: MEC/lnep/Oeed/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 

Na tabela, a seguir, sera demonstrada a quantidade de escolas de Educa<;ao 

Infantil que oferece creche tanto no municipio quanta na rede privada (sabendo que 

essa inclui creches filantr6picas e particulares). 

Creche - Quantidade de Escolas 

Publica Privada 

2007 51,6% 16 48,4% 15 

2008 46,2% 53,8% 1412 

2009 40,9% 9 59,1% 13 

2010 51,7% 15 48,3 % 14 

2011 58,8% 41,2% 1420 

2012 2363,9% 36,1% 13 

2013 62,2% 1437,8% 

ante: MECllneplDeed/Censo Escolar I Preparacao: Todos Pela Educacao 
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A populac;ao em idade escolar da educac;ao infantil, de Sao Joao da Boa 

Vista, de acordo com dados estatisticos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatlstica (IBGE, 2010) esta disposta da seguinte maneira: 

Crianc;as em idade escolar - Sao Joao da Boa Vista 

Ano oa 3 anos 4 a 6 anos 

2000
 

2007
 

2010
 

Fonte: IBGE 

3037 

3582 

2930 

3644 

4471 

3647 

As crianc;as que completam 4 e 5 anos ate 0 dia 31 de marc;o do ana em que 

oeerrer a matricula, devem frequentar a Educac;ao Infantil e as crianc;as que 

completam 6 anos ap6s a data mencionada anteriormente, deverao ser matriculadas 

na Educac;ao Infantil. 

De acordo com a DCNEI, as vagas em creches e pre-escolas devem ser 

oferecidas pr6ximas as residEmcias das crianc;as, nao sendo a frequencia na 

Educac;ao Infantil pre-requisito para sua matricula no Ensino Fundamental. 

Haja vista, que nao ha retenc;ao das crianc;as na Educac;ao Infantil, pois as 

crianc;as sao avaliadas no tocante ao seu desenvolvimento, sem objetivo de selec;ao, 

promoc;ao ou classificac;ao. 

Sao Joao da Boa Vista teve seu contexto socioeconomico elucidado pela 

Urban System, que apontou 0 numero de 30,2 mil chefes de familia e tambem a 

quantidade 30.211 domicilios. Nesse mapeamento, destacam-se as zonas sui e 

norte, onde 28,9% dos domicilios da cidade situam-se no Sui (8,7 mil), com 

crescimento medio de 2,77% ao ano. E 24,4% das residEmcias de Sao Joao 

(equivalente a 7,3 mH) estao concentradas na macrozona Norte. 

Por conseguinte, os esforc;os no tocante ao atendimento na Educac;ao Infantil 

devem ser enveredados prioritariamente nessas duas grandes areas urbanas, visto 

que e iminente a superlotac;ao das escolas que circundam os bairros recem

povoados. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educac;ao Infantil 

(DCNEI), esta primeira etapa da educac;ao basica tem como objetivo 0 
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desenvolvimento global da crianc;a, ou seja, almeja seu crescimento no aspecto 

biopsicossocial, desempenhando um papel complementar a aC;80 da familia. 

Segundo 0 Parecer CNE/CEB nO 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 

2009, 0 numero de crianc;as por professor deve possibilitar atenC;80, 

responsabilidade e interaC;80 com as crianc;as, bem como suas respectivas familias. 

Deve-se levar em consideraC;80 0 espac;o fisico, recomendando-se a proporC;80 de: 

Numero Recomendado de criancas por professor 

Idade Quantidade de criancas por professor 

oa 1 ana 6-8 

2 a 3 anos 15 

j 4 a 5 anos I 20 

CNE/CEB nO 20/2009 

Comparando estes dados com a tabela que seguira, podera ser aferido que ate 

o ana de 2013 manteve-se 0 numero adequado de crianc;as por professor nas 

escolas de educaC;80 infantil deste municipio. 

A politica da escola em tempo integral busca a ampliaC;80 de atendimento 

educacional, prioritariamente para a populaC;80 mais carente, visando ofertar 

oportunidades de avanc;o no tocante ao desempenho escolar, a inserC;80 em 
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atividades desportivas e culturais, bem como melhorar 0 acesso a alimentagao de 

qualidade. Nas Diretrizes Curriculares da Educagao Infantil, tem-se 0 seguinte texto: 

A Educac;c3o 'Infantil, primeira etapa da Educac;c3o Basica, e oferecida em 
creches e pre-escolas, as quais se caracterizam como espac;os 
institucionais nao domesticos que constituem estabelecimentos 
educacionais pUblicos ou privados que educam e cuidam de crianc;as de 0 a 
5 anos de idade no periodo diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por 6rgao competente do sistema de ensino e 
submetidos a contrale social. (Artigo 5° da Resoluc;ao n° 5/2009 da Camara 
de Educac;c3o Basica do Conselho Nacional de Educac;c3o, que fixa as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EducaC;Elo Infantil) 

Compreende-se entao, que as atividades da educagao infantil extrapolam por 

vezes 0 carater educativo, sendo tambem sua fungao, algo fundamental no 

desenvolvimento integral da crianga. 

o principal desafio para 0 municipio quanto a educagao em tempo integral, 

esta relacionado aos aspectos fisicos, porem medidas estao sendo adotadas para 

que haja ampliagao predial em algumas escolas, bem como construgao de novas 

creches nos bairros recem-criados. 

Abaixo, observa-se 0 quadro de atendimento da clientela da educagao infantil 

(0 a 5 anos) em periodo integral, nos anos de 2011 a 2013. Logo a seguir, destaca

se a oferta do periodo integral nas comunidades rurais do municipio, ficando 

esclarecido que este atendimento e realizado pela educagao publica municipal. 

Tempo Integral - Educa~ao Infantil
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Ano Publica (Municipal) Privada Total 

Absoluto IPorcentagem Absoluto IPorcentagem IAbsoluto IPorcentagem I 
2011 1020 I 42,1% 348 I 43,4% I 1368 I 42,4% I 

2012 1275 I 48,8% 212 27,7% 1487 44,1% 

2013 I 1477 I 55,4% I 273 I 31 % I 1750 49,3% 

Fonte: MECIINEP/DEED/Censo Escolar I Preparac;ao:Todos Pela Educac;ao 
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Tempo Integral - Educa~ao Infantil
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Publica (Municipal)
 

Zona Rural Zona Urbana 

Valor Absoluto Porcentagem Valor Absoiuto Porcentagem 

15 I 14 % I 1462 I 57,1 % 

50,5% 

43,5 % 1004 

126013 % 

13,6 %16 

15 

'Fonte: MECIINEP/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao:Todos Pela Educa~ao ----------i 

Em consonancia a Resolu<;ao nO 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa<;ao Infantil, considera-se a educa<;ao 

infantil em tempo parcial a de jornada com, no minimo, quatro horas diarias e em 

tempo integral, a jornada com dura<;ao igual ou superior a sete horas diarias. 

Vale reiterar que 0 atendimento em periodo integral na educa<;ao infantil, 

beneficia principalmente as familias com menor renda. E, de acordo com 0 

mapeamento da Urban System, as macrozonas Sui e Norte da cidade concentram 

grande numero de chefes de familia com menor renda salarial. (No Anexo 2 e 
passivel observar 0 quadro de renda do chefe de familia em Sao Joao da Boa Vista 

em salarios minimos.) 

Nas tabelas abaixo constam 0 numero de matriculas no periodo integral da 

Educac;:ao Infantil neste municipio, nas esferas publica e privada. 

Periodo Integral - Pre-escola
 

Ano Publica Privada
 

2011 27,9% 429 5,8% 17 

2012 31% 489 3,4% 10 

2013 36,6% 559 10,3% 37 

Fonte: MEC/lnep/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 

37
 



Ensino Ensino Medio Ensino Medio Ensino Superior 

~I
2008, 

Fundamental 
0% 0 

0% 0 

(Normal I Magisterio) 

20,5% I 33 

15,7% I 26 

1,9%1 

1,8%1 

3 

3 

77,6%1 

82,5%1 

125 

137 

~ 2010 0,5% I 
0% 

1 

0 

12% 

15,5% I 
23 

20 

3,6% 

2,3%1 

7 

3 

83,9% 

82,2%1 

161 

106 

20111 0% I 0 11,2% f 23 5,8%1 12 83%f 1711 
20121 0,9% 2 9,3% I 20 6% 13 83,7%/ 180 I 

8,9% 22 19 206 

38 

Periodo Integral - Creche 

Publica Privada 

66,6% 591 331 

75,9% 786 

65% 

43% 202 

80,7% 918 45,1% 236 

Ano 

2011 

: MECllnep/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 

De acordo com as Diretrizes Curriculares (Brasil, 1998), no tocante ao 

trabalho na educa9ao infantil enfatiza-se "a necessidade do trabalho integrado entre 

as areas de Politicas Socia is para a 'Infancia e a Familia, como a Saude, 0 Servi90 

Social, 0 Trabalho, a Cultura, Habita9ao, Lazer e Esporte" (BRASIL, 1998). 

Para tanto, ve-se a forma9ao do professor como suprassumo do bom 

desenvolvimento do sistema educacional. Na LDB (Lei nO 9.394/96), a forma9ao 

requerida para os professores da educa9ao infantil bem como para as series iniciais 

do ensino fundamental, e de nivel superior, ampl'iando 0 leque para curso de 

licenciatura, admitindo-se forma980 minima do Curso Normal (nivel medio) para as 

regioes onde nao existam profissionais de nivel superior. 

Art. 62. A formac;~o de docentes para atuar na educaC;8o basica far-se-a em 
nivel superior, em curso de licenciatura, de graduaC;8o plena, em 
universidades e institutos superiores de educac;c3o, admitida, como formac;c3o 
minima para 0 exerc[cio do magisterio na educac;c3o infantil e nas quatro 
primeiras series do ensino fundamental, a oferecida em nivel medio, na 
modalidade Normal. ( Lei de Diretrizes e Bases da Educac;c3o Nacional, 
n09394 de 20 de dezembro de 1996.) 

Formac;ao Docente - EducaC;ao Infantil
 
Rede Publica e Privada - Sao Joao da Boa Vista
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Forma~ao Docente - Educa~ao Infantil 
Rede Publica - Sao Joao da Boa Vista 

Ensino Ensino Medio Ensino Superior 

Fundamental 
910% 0 0 

990% 0 0 

0% 0 9,2% 0% 0 69 

0,8% 1 6,9% 9 0,8% 1 119 

0% 0 5,9% 9 10,7% I 1 142 
I I

2 4,5% 7 0% 0 147 

0 4,8% 9 1 176 

[Fonte: MEC/lnep/DEEDI Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa\;ao 

Forma~ao Docente - Educa~ao Infantil 

Rede Privada- Sao Joao da Boa Vista 

Ensino Medio Ensino Superior 

35 

40 

24,5% 37 

0% 0 22,6% 14 

0% 0 25% 14 

0% 0 21,3% 13 

1,6% 1 21% 13 

31 

35 

42 

30 

onte: MEC/lnep/DEEDI Censo Escolar I Prepara\;30: Todos Pela Educa~ao 

Ressalta-se a importante conquista da sociedade brasileira, ao se ter 

garantido em sua Carta Magna 0 direito a Educayao, 0 que gerou grande avanyo 

para a pais no que tange ao seu sistema educacional. 

A integrayao da Educayao Infantil ao sistema de educayao basica eum marco 

na polftica publica direcionada a primeira infancia, mesmo com evidentes 

necessidades de organizayao e ajustes, 0 primeiro passe ja foi dado. 

Nao oferece duvida a afirmayao de que sao grandes os desafios da 

educa980 infantil, tanto na esfera federal, quanta na estadual e principalmente na 
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unicipal, mas 0 caminho e imutavel, pois a Educa9ao Infantil e assumida como 

ver do Estado e direito subjetivo de todo cidadao. 

Em rela9ao ameta para a educa9ao infantil, seguem abaixo os percentuais da 

qUEmcia da popula9ao de tanto 0 a 3 anos quanta de 4 e 5 anos. 

PERCENTUAL DA POPULACAo DE 4 E 5 ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA 

"lela Brasil 1oo,~ Meta Brasil: 100 ." Meta Brasil: 100 

Brasil Sudeste Sao Pau 0 Car 1pmas 

eta Brasil 11}lY', 

Fonte: Estado, Regiao e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD) 
2013 Fonte: Municfpio e Mesorregiao - IBGE/Censo Populacional- 2010 
Grafico retirado de: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php. Em 22/04/2015 

Campmas 

Meta Brasil' 5 

sao Paulo 

eta Brasil 5~ 

Sudeste 

eta Brasil 50 

Brasil 

Fonte: Estado, RegiElO e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios (PNAD) 
2013 Fonte: Municipio e Mesorregiao - IBGE/Censo Populacional - 2010 
Grafico retirado de: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php. Em 22/04/2015 

PERCENTUAL DA POPULACAo DE 0 A 3 ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA 
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2 Ensino Fundamental: Diagn6stico e Diretrizes 

o Ensino Fundamental e a etapa inicial da Educac;ao Basica e tem como 

jetivo desenvolver a capacidade de aprender do aluno, por meio do dominic da 

.ura, escrita e do calculo, da compreensao do mundo natural e social, politico, 

nol6gico,	 artistico e dos valores da sociedade e da familia.
 

A Constituic;ao Federal Brasileira em seu art. 205 afirma que:
 

Art. 32. Educa9c3o, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera 
promovida e incentivada com a coiabora9ElO da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 0 exercfcio da 
cidadania e sua qualifica9ao para 0 trabalho. 

Ainda, em seu art. 208, inciso I, a CF traz como dever do Estado com a 

duca<;8o, a garantia de Ensino Fundamental obrigatorio e gratuito, inclusive para os 

que a ele nao tiveram acesso na idade propria. 

A Lei Federal nO 9.394/96 - LDB, em seu artigo 32, alterado pela Lei nO 

11.274/06, assim dispoe: 

Art. 32. 0 ensino fundamental obrigat6rio, com dura9ao de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola publica, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tera por 
objetivo a forma9ao basica do cidadao, mediante 
I - 0 desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
basicos 0 pleno domfnio da leitura, da escrita e do calculo; 
II - a compreensao do ambiente natural e social, do sistema politico, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - 0 desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisi9ao de conhecimentos e habilidades e a forma9ao de atitudes e 
valores; 
IV - 0 fortalecimento dos vfnculos de famflia, dos la90s de solidariedade 
humana e de tolerancia reciproca em que se assenta a vida social. 

Em consonancia a Carta Magna, a Lei nO 9.394/96 e a Resoluc;ao nO 01/2009, 

do Conselho Municipal de Educac;ao, 0 municipio de Sao Joao da Boa Vista 

assegura a implantac;ao do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos no Sistema 

Municipal de Ensino, garantindo a todas as crianc;as com 6 anos de idade, um tempo 

maior de convivio escolar, e consequentemente mais oportunidades de aprender e 

ter um rendimento escolar mais satisfatorio. 

Com a ampliaC;80 do Ensino Fundamental, um novo contingente de crianc;as 

passou a frequentar as unidades escolares. A incorporaC;80 desse segmento imp6s 

desafios para a area educacional. Torna-se essencial uma pratica docente que 
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:onsidere 0 aluno como um dos eixos do processo, que leve em conta diferentes 

jimensoes da formayao do aluno e que seja comprometida com 0 desenvolvimento 

ja Iinguagem. 

o Ensino Fundamental com durayao de 9 anos foi implantado de forma 

~radativa	 e atualmente ja foi consolidado em toda a rede de ensino. No municipio, e 

erecido por unidades escolares publicas e privadas. Sendo que, os anos iniciais do 

nsino Fundamental e ofertado por escolas municipais e particulares. as anos finais 

-0 responsabilidade da Secretaria da Educayao do Estado de Sao Paulo e 

mbem, das entidades particulares. 

Como ja exposto, 0 acesso a uma educayao de qualidade e um direito 

nstitucional e tambem dever do Estado. A aprendizagem do aluno e sua 

rogressao nos estudos e 0 objetivo da educayao escolar, mas para que ela ocorra 

eve se levar em conta 0 tempo de aprendizagem. 

Visando assegurar 0 acesso e a permanEmcia dos alunos na escola, 

mbatendo a evasao escolar, a distoryao idade-serie e a repetencia, as instituiyoes 

ucacionais podem organizar a progressao continuada considerando a LOB, que 

tabelece: 

Art. 23. A eduCa9Elo basica podera organizar-se em series anuais, 
periodos semestrais, cielos, alternancia regular de periodos de estudos, 
grupos nao-seriados, com base na idade, na competencia e em outros 
criterios, ou por forma diversa de organiza9ElO, sempre que 0 interesse do 
processo de aprendizagem assim 0 recomendar. 

o governo municipal, em seus estabelecimentos de ensino adota como 

ratica a progressao continuada prevista na Oeliberayao do Conselho Municipal de 

ducayao nO 01, de 01 de junho de 2009, ou seja, somente no chamado Cicio Inicial, 

rrespondente ao 1° e 2° anos do ensino fundamental de nove anos, ao passe que 

s3°, 4° e 5° anos 0 regime adotado e seriado. 

Posteriormente, a Oeliberayao CME nO 01/2011 alterou a organizayao dos 

na seguinte conformidade: Cicio Inicial: 1°, 2° e 3° anos do ensino 

ndamental, no regime de progressao continuada e Cicio II: 4° e 5° anos, no regime 

riado. 

Para dar a continuidade ao diagn6stico e contextua'lizayao da Educayao no 

unidpio outro assunto a ser tratado e a municipalizayao. 

Em 2011, a Secretaria Estadual de Educayao deu inicio ao processo de 

unicipalizayao do ensino fundamental em Sao Joao da Boa Vista. Neste contexto, 
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escolas estaduais foram municipalizadas, e, por consequencias foram 

plementadas al;oes como a disponibilizal;ao de pn§dios escolares, equipamentos 

professores. 

Trata-se da descentralizal;ao do sistema educacional. E a alianl;a entre 0 

der estadual e municipal que se concretiza de forma progressiva contribuindo para 

fortalecimento da gestao escolar e a melhoria do ensino. 0 poder estadual 

ansferiu, para 0 poder local, encargos e decisoes visando alcanl;ar a melhoria no 

atendimento e na qualidade do ensino publico. 

Outras questoes pertinentes e que merecem tecermos consideral;oes sao os 

Indices de alunos atendidos na rede, as taxas de aproval;ao, reproval;ao, distorl;ao 

idade serie, dentre outras que forem relevantes para 0 entendimento da rede de 

De acordo com 0 Censo Escolar de 2010, no Brasil, cerca de 31.005.341 

alunos estao matriculados no Ensino Fundamental Regular. As redes municipais 

atende 54,6% com 16.921.822 matriculas. As redes estaduais atendem 32,6% das 

matriculas, particulares atendem 12,7% e as federais, 0,1%. 

Em Sao Joao da Boa Vista 97,2% das crianl;as de 6 a 14 anos estao 

matriculadas no Ensino Fundamental. 

Ao observarmos, a tabela abaixo podemos constatar 0 crescimento 

nas matriculas no municipio, no periodo de 2008-2009 devido a 

incorporal;ao das crianl;as com 6 anos de idade nos anos iniciais do ensino 

Nos demais anos percebemos 0 decrescimo nos indices devido a 
diminuil;ao da natalidade. 

Matricula no Ensino Fundamental - Sao Joao da Boa Vista 

Anos Iniciais Anos Finais EF 

I 
2008 4955 5080 

2009 5836 4992
l 

I 2010 5377 4985 

2011 5157 4899 

I 2012 5050 4861 
J 2013 I 4780 4868 
I Fonte: MECIINEP 
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De acordo com 0 IBGE, 0 municfpio de Sao Joao da Boa Vista, no ana de 

2000, contava com 10.056 crianyas na faixa etaria de 7 a 14 anos. Em 2010, essa 

mesma populayao foi reduzida a 9.157 crianyas. 

Os dados constantes na tabela abaixo demonstram um aumento significativo 

nas taxas de aprovayao dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal. 

A progressao continuada e 0 fator preponderante para 0 aumento desse indice. 

Outro fator, e 0 avanyo na aprendizagem demonstrando efetivo rendimento do corpo 

discente. 

I Taxa de Aprova~ao - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I
 
Sao Joao da Boa Vista
 

No ensino fundamental de 6° a 9° ano, a taxa de aprovayao e maior na rede 

privada, variando 0,8% nos ultimos dois anos. A rede estadual apresentou em 2010, 

oindice de 95,4% e desde entao nao houve acrescimos, atingindo 94% em 2013. A 

varia980 entre as duas depend€mcias administrativas e de 2,8%. 

I Taxa de Aprova~ao - Anos Finais do Ensino Fundamental I
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Ano Municipal I Estadual Privada 

__2-0-0-9----,.I~=-----o==I__==__-94-,-7--_+_--97-,-4--
2010 I 95,4 92,1 

,--2_0_1_1 I__--:9:-2:-,4~-_t_-~9"":"6__=__-~ 
2012 94,4 96,3 

2013 I 94 96,8 

I Fonte: Censo Escolar, 2014 
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De 2009 a 2013, e nitido a queda da taxa de reprova<;ao das series iniciais do 

ensino fundamental das escolas da rede municipal. Na rede privada do municipio, 

houve certa varia<;ao no periodo obtendo em 2013 a maior taxa de reprova<;ao doa 

liltimos anos (1',7%) 

Para os anos finais, tanto na rede estadual, quanto na rede privada ocorreram 

diminui<;oes nos indices. Em 2010, a taxa de reprova<;ao das escolas particulares 

era de 7,8% e foi reduzida a 3,2% em 2013. Jfi nas escolas estaduais, referida taxa 

vern decrescendo nos ultimos anos. 

Taxa de re rova~ao - Sao Joao da Boa Vista
 
Ano Anos Iniciais do Ensino Anos Finais do Ensino
I I 

.. Fundamental .. Fundamental 
Municipal I Estadual Privada Municipal I Estadual Privada 

2009 I I I
i 

I I I
I 

4,2 1,8 1,6 5 2,6 
2010 4,9 3,1 1,3 4,2 7,8 
2011 I 2,5 I 4,5 I 0,7 I I 7 I 4 
2012 I I I I I I
2,2 1,1 5,4 3,6 
2013 0,8 1,7 5,2 3,2 

I Fonte: Censo escolar 2014 

Dentre os motivos que podemos citar para justificar a diminui<;ao nas taxas de 

reprova<;ao nas escol'as de ensino fundamental citamos, novamente, a progressao 

continuada. 

Quando pensamos em evasao escolar, nos referimos aos alunos afastados 

por abandono, ou seja, que deixaram de frequentar a escola durante 0 ana letivo e 

tiveram a matricula cancelada. 

De acordo com os dados do INEP/MEC, no Brasil a taxa de abandono nos 

anos iniciais do ensino fundamental e de 1,2% enquanto nos anos finais alcan<;ou 

3,6% no ana de 2013. 

Em Sao Joao da Boa Vista, a taxa de abandono nos anos iniciais na rede 

municipal foi de 0,1 em 2013 enquanto que a rede particular nao registrou casos de 

abandono. Jfi nos anos finais, as escolas estaduais apresentaram maior taxa de 

abandono escolar dos ultimos anos (0,8). 
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Taxa de Abandono do Ensino Fundamental 
Sao Joao da Boa Vista 

Anos Iniciais do Ensino Anos Finais do Ensino 
Fundamental Fundamental 

Estadual al Estadual Privada 
O~_ 

al 
~;:"::"";;'~ --"';"'_----t-__ 0,3 o 

0,1 0,4 0,1 
o 0,6 o 

0,2 0,1 
0,8 o 

Quanto a distorc;ao idade/serie, nosso pais em 2013 obteve a taxa de 15,5 

nos anos iniciais e 27,5 nos anos finais. 

Enitido em nosso municipio que a medida que aumentam os anos de estudo, 

aumentam tambem esse indice. No quadro abaixo podemos observar os numeros 

alcanc;ados pelo nosso municipio. 

Taxa de Distor~ao Idade-serie - Sao Joao da Boa Vista 
Anos Iniciais do Ensino Anos Finais do Ensino

Ano 
Fundamental (%) I Fundamental (%) 

2000 14 I 19,1 j 

_---=2=..;;0....;.0_1 8=-,8 --+ 1_6"""=,4 1 
12002 7 16,5 

__2_0_0_3 7---',_7 ~II-------1-1..:...-,7----1 
2004 7 10,3 

r--_2_0_0_5 7 --1II___----8..:....:,...:..3----j 
2007 4,3 8,9 
2008 4,6 8,3 I 
2009 3,2 8,4
 
2010 3 9,1
 
2011 3,4 9


I 2012 I 3,2 10,2
I 2013 I 3,2 8,2 

Fonte: Censo Escolar 2014 

o entendimento sobre 0 indice de Desenvolvimento da Educac;ao Basica 

ebastante relevante para 0 presente estudo. 

o lOEB, criado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira) e um indicador de qualidade educacional que combina 

informac;oes de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil e Saeb 

Sistema de Avaliac;ao da Educac;ao Basica), obtido pelos estudantes ao final das 
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etapas de ensino (5° e go anos do ensino fundamental e 3° ana do Ensino Medio), 

com informac;oes sobre 0 rendimento escolar (taxas de aprovac;ao, reprovac;ao e 

abandono medidas pelo Censo Escolar da Educac;ao Basica). Assim, 0 indice reune 

dais conceitos importantes: 0 fluxo escolar e medias de desempenho nas avaliac;oes. 

o lOEB e muito mais que um indicador estatistico. Alem de diagnostico da 

situa980 educacionais, e um norteador de politicas publicas que visam a melhoria da 

educa9ao em nivel nacional, estadual, municipal e escolas. 

Sao propostas metas diferenciadas para cada rede de ensino e cada escola, 

calculadas pelo INEP. 0 objetivo e superar gradativamente a situac;ao atual 

alcan9ando em 2021 a media 6.0. As redes e as escolas devem se esforc;ar para 

melhorar seus indices e continuar evoluindo, pois esse e 0 indicativo de que esta 

cumprindo a func;ao social a que foi destinada. 

Nos quadros abaixo e possivel verificar a situac;ao atual e as metas bienais 

estabelecidas pelo MEC para 0 Municipio de Sao Joao da Boa Vista: 

lOEB Sao Joao da Boa Vista - 52 anos 
I 7 

2013201120092007 

Metas projetadas Resultado alcan<;ado 

4 

I 6 

2005 

Fonte: MEC/INEP 
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lOEB Sao Joao da Boa Vista - 9Q anos 

2005 2007 2009 2011 2013 

Metas Projetadas Resultado obtido 

Fonte: MEC/INEP 

o lOEB de Sao Joao da Boa Vista para as series iniciais do ensino 

ndamental nos anos de 2005,2007, e 2009,2011 e 2013 esta acima das escolas 

ublicas, acima da media global brasileira e abaixo dos indices das escolas 

articulares. 0 lOEB municipal cresceu consideravelmente nos periodos de 2007 a 

009 com 0 aumento de 0,5 pontos e a partir de 2009 cresceu com constancia, 0,3 

ontos em cada periodo de avaliac;ao. Em 2013, nao contamos com a participac;ao 

as escolas estaduais da cidade devido a municipalizac;ao. Podemos observar essas 

nformac;oes na tabela abaixo: 

lOEB - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Brasil Sao Paulo Sao Joao da Boa Vista 

-------------------------~ 

Rede 
Publica 
Brasil 

Rede IPublica 
Estadual 

Rede Rede 
Publica Privada 

Rede Rede 
Municipal Privada 
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Os dados a seguir trazem informayoes sobre 0 lOEB das as series finais do 

ensino fundamental: 

I
 lOEB - Anos Finais do Ensino Fundamental
 

Ana Brasil Sao Paulo Sao Joao da Boa Vista 

Rede Rede Rede Rede Rede Rede Estadual 
Publica Publica- Publica Publica PrivadaI Brasil Estadual Municipal 

2005 3,2 3,3 3,1 3,8 6,3 4,6 

2007 ; 3,5 3,6 3,4 4,0 6,2 4,6 

2009 3,7 3,8 3,6 4,3 6,0 4,8 

2011 1 3,9 3,9 3,8 4,4 6,4 4,7 

I 2013 4,0 4,0 3,8 4,4 6,3 4,6 
1 

o lOEB de Sao Joao da Boa Vista apresenta um fndice acima da media em 

comparayao com os fndices rede publica brasileira, das redes estaduais e 

municipais do Brasil e do estado de Sao Paulo. As escolas da rede estadual do 

municipio obtiveram resultados menores que as escolas da rede privada do estado. 

o quadro demonstra tambem que no perfodo de 2009 a 2011 houve uma 

melhora no desempenho das escolas estaduais do municipio, porem em 2011 e 

2013, houve um retrocesso nesse mesmo fndice. 

Em comparayao com a evoluyao gradativa dos anos iniciais, percebemos uma 

descontinuidade no processo de aprendizagem dos alunos, apresentando 

desempenho aquem das metas estabelecidas pelo MEC. 

Ainda, visando contribuir para a melhoria da qualidade da educay80 e do 

rendimento escolar, a educay80 integral vem a tempo merecendo a devida atenyao. 

Citada constantemente nas legislayoes brasileiras (Constituiy80 Federal, artigos 205, 

206 e 227; Estatuto da Crianya e do Adolescente, Lei nO 9.089/90; Diretrizes e Bases 

da Educay80 Nacional, Lei nO 9.394/96, art. 34; Plano Nacional de Educayao, Lei nO 

10.172/2001; e Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento da Educay80 Basica e de 

Valorizayao dos Profissionais da Educay80, Lei nO 11.494/2007) na pratica a 

implanta,ao vem ocorrendo de maneira gradaliva em nosso municipio. r 
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De acordo com 0 Parecer 11/2010, que institui as Diretrizes Curriculares 

acionais para 0 Ensino de Fundamental de 9 anos, 0 curriculo da escola de tempo 

tegral deve "prever uma jornada escolar de, no minimo, 7 (sete) horas diarias". 

Ainda disp6e sobre a jornada integral nestes termos: 

A ampliac;:ao da jornada podera ser feita mediante 0 desenvolvimento de 
atividades como as de acompanhamento e apoio pedagogico, reforc;:o e 
aprofundamento da aprendizagem, experimentac;:ao e pesquisa cientffica, 
cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da comunicac;:ao e informac;:ao, 
afirmac;:ao da cultura dos direitos humanos, preservac;:ao do meio ambiente, 
promoc;:ao da saude, entre outras, articuladas aos componentes curriculares 
e areas de conhecimento, bem como as vivencias e praticas socioculturais. 

No quadro seguinte podemos verificar as matriculas da educa<;:ao integral no 

municipio: 

Matriculas em Tempo Intregral - Anos 
Iniciais (EF) Sao Joao da Boa Vista 

300 

250 

_ 

200 -------------l.--~.---- ..III 
150 

100 

50 

o __.l!!!!!!!!!!! -.II...IIii!IiIl ...a&d 
2011 2012 2013 

Rede Publica Rede Privada 

Fonte: MEC/INEPIDEEO/Censo Escolar. Preparac;:ao Todos pela Educac;:ao 

Em 2014, tres institui<;:6es municipais de educa<;:ao oferecem 0 tempo integral 

nos primeiros anos do ensino fundamental para aproximadamente 203 crian<;:as com 

idades entre 6 e 8 anos. 

o Programa Ensino Integral implantado pela Secretaria Estadual de Educa<;:ao 

tern caracteristicas p:r6prias. Neste programa, os educadores atuam em regime de 

dedica<;:ao exclusiva a escola, cumpridas na unidade escolar em sua totalidade. 

Constata-se a seguir os dados das escolas de 6° a 9° anos do municipio. 
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Matrkulas em Tempo Integral - Anos Finais 
(EF) Sao Joao da Boa Vista 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
2011 2012 2013 

Rede Publica rede Privada 

Fonte: MEC/INEP/OEEO/Censo Escolar. Preparac;;ao Todos pela Educac;;ao 

Dentre as atribui<;oes previstas aos educadores podemos citar 0 envolvimento 

m disciplinas da parte diversificada, participa<;ao nas a<;oes de planejamento 

strategico, tutoria aos alunos para apoio a sua forma<;ao e a substitui<;oes de 

uSElncias entre os pares. 

A rede privada tambem se destaca nesta questao. a Servi<;o Social da 

ndustria - SESI atende 534 alunos que frequentam do 1° ao 9° ano. A proposta 

edag6gica desta institui<;ao e aliar 0 ensino de qualidade as atividades 

xtracurriculares no contra turno para 0 desenvolvimento integral dos estudantes. 

E fato que a rela<;ao entre professor e a quantidade de alunos incide 

iretamente sobre a capacidade de aprendizagem. Sendo assim, os dados abaixo 

emonstram que em Sao Joao da Boa Vista, a media de alunos por turma esta 

dequada a legisla<;ao vigente 

Media de alunos por turma no Ensino Fundamental I
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Ano Anos Iniciais Anos Finais
 

2009 25 29 

2010 295 

2011 
- 2012 

2013 

24 

23,3 

23 

21,8 

, 

29,2 

28,3 

28,8
l I 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

51 



,ml· silo loilo DA lOll Ylnl 

Finalizando, a analise realizada neste diagn6stico tem como objetivo servir de 

subsidio para 0 planejamento, implantac;ao e gestao de politicas publicas que visem 

amelhoria da qualidade da educac;ao no municipio de Sao Joao da Boa Vista. 

3 Ensino Medio: Diagnostico e Diretrizes 

A Constituic;ao Federal, em seu art. 208, II, atribui ao Estado 0 dever de 

promover a progressiva universalizac;ao do ensino medio gratuito, porque esta e a 

etapa onde se concretizam as ideias do pleno exercicio da cidadania e 0 

embasamento para exercer atividades produtivas, bem como para dar 

prosseguimento nos estudos, alcanc;ando niveis mais elevados de educac;ao, 

objetivando 0 pleno desenvolvimento pessoal. 

Oecorridos mais de vinte anos da promulgac;ao da Constituic;ao de 1988, a 

Na~ao Brasileira entendeu que 0 comando constitucional que determinava a 

'progressiva universalizac;ao" desse nivel de ensino, deveria se concretizar de forma 

definitiva, garantir a todos os brasileiros em idade escolar 0 direito de frequentar 0 

ensino medio. 

o marco legal para isso e a Emenda Constitucional n.o 59/2009, que tornou 0 

ensino medio obrigat6rio, na faixa etaria de ate 17 anos de idade, nos termos da 

nova redac;ao do inciso I do art. 208 da C.F. 

De acordo com a Constituic;ao Federal e a LOB, a oferta de ensino medio e de 

responsabilidade do governo do Estado e tem a durac;ao de tres anos. 

Segundo 0 INEP, em 2013, 0 numero de alunos matriculados no Ensino 

Medio nas escolas brasileiras era de 8.312.815. E not6rio a necessidade de 

ampliac;ao das matriculas nesse nivel de ensino, mas ha outras questoes que devem 

ser repensadas como um curso mais atrativo e com conhecimentos significativos 

para a vidas dos jovens. 

A cada edic;ao, 0 Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM) demonstra a 

necessidade de reformulac;oes nesta etapa da escolarizac;ao. As defasagens 

apresentadas pelos jovens realizam os exames sao basicas, pois envolvem 

interpretac;ao e produc;ao de textos, bem como resoluc;ao de situac;oes problema e 

cal'culos. 
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media. 

No municipio, 10 instituic;oes escolares federais, estaduais e privadas 

oferecem a Ensino Medio apopulac;ao. As escolas de educac;ao profissional tambem 

fazem parte do ensino media. 

De acordo com as dados do censo populacional do IBGE (2010), a percentual 

da populac;ao de 15 a 17 anos que frequenta a escola em Sao Joao da Boa Vista e 

de 87,5%. 

Para fins de comparac;ao, apresentamos a quadro a seguir: 

Percentual da popula~ao de 15 a 17 
anos que 'frequenta a escola 

Percentual da populaC;ao de 15 
a 17 anos que frequenta a 
escola 

Brasil Sudeste Sao Paulo Campinas Sao Joao da 
Boa Vista 

88 .------------------- 

83 

82 

1 

87 

1 

86 

85 +-----, 

184 +-....__---1 - --_.----11_ 

Fonte: Estado, Regiao e Brasil - IBGE/PNAD - 2013
 

Fonte: Municipio e Mesorregiao - IBGEI Censo Educacional- 2010
 

Vale ressaltar, a necessidade latente de estabelecer estrategias para 

fomentar a expansao das matriculas neste nivel de ensina e atender 12,5% da 

populac;ao que ainda nao frequenta a escola. 

Dutro indice a ser observado e a taxa de escolarizac;ao liquida no ensino 

A taxa de escolarizac;ao Iiquida e um indicador que tem como objetivo verificar 

o acesso ao sistema educacional daqueles que se encontram na idade 

recomendada para a nivel de ensino. 
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Taxa de Escolariza~ao liquida no Ensino 
Medio da Popula~ao de 15 a 17 anos 

80 ..,.------------------

70 +---------===--------
60 -f---- 

Fonte: Estado, Regiao e Brasil - IBGE/PNAD - 2013
 

Fonte: Municipio e Mesorregiao - IBGEI Censo Educacional- 2010
 

Em Sao Joao da Boa Vista, 67,2% da populac;ao de 15 a 17 anos esta 

matriculada no nivel adequado a sua faixa etaria. Em relac;ao aos indices relativos 

ao Brasil, a regiao Sudeste e mesorregiao de Campinas, contamos com certa 

vantagem. Em contrapartida, comparando os indices relativos ao estado de Sao 

Paulo e 0 municipio, notamos que 0 estado conta com uma vantagem de, 

aproximadamente, 2% na referida taxa. 

Em relac;ao as taxas de evasao, reprovac;ao e aprovac;ao no ensino medio, os 

quadros abaixo trazem informac;oes relevantes. 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Ano 

74,9 

75,9 

77,2 

77,4 

78,7 

Taxa de aprova~ao -
Brasil 

90 

90,9 

88,7 

89,1 

88,5 

- Ensino Medio 
------

Sao Joao da Boa Vista 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

50 

40 
30 

20 

10 
o 

-
Taxa de Escolarizar;:ao Uquida 
no Ensino Medio da- .--. Popular;:ao de 15 a 17 anos -

Brasil Sudeste Sao Paulo Campinas Sao lOaD da 

Bos Vista 

80,1 

A taxa de aprovac;ao do municipio vem aumentando e, em comparac;ao com 

as taxas de aprovac;ao nacional, encontra-se em situac;ao satisfatoria obtendo 10% 

de diferenc;a. 
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Taxa de Reprovacao - Ensino Medio 

Ano Brasil Sao Joao da Boa Vista 

2008 12,3 8,6 
-

2009 12,6 8,8 

2010 12,5 

13,1 

10,5 

13,62011 

2012 12,2 11,5 

2013 11,8 8,5 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

As taxas de reprovac;ao no ensino medio do municipio de Sao Joao da boa 

Vista sao consideradas altas em comparac;ao com os indices de reprovac;ao do 

ensino fundamental. 

A necessidade de iniciac;ao no mercado de trabalho para a complementac;ao 

da renda familiar e a falta de articulac;ao entre 0 conhecimento formal e 0 cotidiano 

sao apenas alguns dos fatores que contribuem para que os indices de reprovac;ao 

alcancem os referidos indices nesse nivel de ensino. 

De acordo com a tabela abaixo, as taxas de abandono no ensino medio local 

estao aquem das taxas de abandono brasileiras. 

Taxa de Abandono  Ensino Medio 

Ano Brasil Sao Joao da Boa Vista 

2008 12,8 0,5 

2009 11,5 2,5 

2010 10,3 0,4 

2011 9,5 0,1 

2012 9,1 0,2 

2013 8,1 1,5 

IFonte: MEC/INEPIDTDIE 

Vale salientar que, a analise de todos os indices acima demonstra a 

necessidade da instituic;ao de programas de renovac;ao do ensino medio que 
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incentivem praticas pedag6gicas, repensem 0 curriculo de forma dinamica e flexivel, 

mantenham programas de correc;ao de fluxo escolar, promovam a expansao do 

acesso e das matriculas e, acima de tudo, que oferec;am uma educac;ao de 

qualidade. 

Ressalta-se ainda a importancia do indice de Desenvolvimento da Educac;ao 

Basica. 

o lOEB trata-se de um Indicador da qualidade da educac;ao basica brasileira, 

que revela a situac;ao do ensino em instituic;oes publicas e privadas de todo 0 Brasil. 

as 3° anos do ensino medio de escolas publicas e privadas participam do exame. 

Segundo os dados abaixo, tanto a rede privada quanta a rede publica brasileira nao 

alcanc;aram a meta estabelecida para 0 ana de 2013 (3,9). Assim, constata-se a 

necessidade de melhorar a situac;ao para garantir mais alunos aprendendo e com 

um fluxo escolar adequado. 

lOEB - Ensino Medio 

2005 2007 2009 2011 2013 

Brasil Escolas publicas Escolas Privadas 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

Segundo dados do MEC, 0 indice atingido pelo estado de Sao Paulo foi 

4,1 pontos considerando as redes publicas (3,8) e privadas (5,6). Trata-se de um dos 

maiores indices do pais. 

56
 



---

--

'Me· .i10 loio DtI 101 "Ina 

lOEB estado de Sao Paulo 

4,2 I 
4,1 r--------------~---:~-----

4 I------------./'----,~:........--------

3,9 f------/--:3_---.c:---------
3,8 ./ 
3,7 f----/~fIC--------------------

3,61----6-------------------

3,51------- ----------------

3,4 1----------------------

3,3 ---------------------

2005 2007 2009 2011 2013 

- lOEB estado de SP 

A partir dos resultados alcan<;:ados em 2005, foram projetadas metas bienais 

para as escolas, os municipios e estados da federa<;:ao. 0 objetivo e acompanhar a 

evolu<;:ao na qualidade do ensino medio atingindo em 2021 a pontua<;:ao de 5,4. 

Outro fatar, primordial para a contextualiza<;:ao e diagn6stico do ensino medio 

no municipio e a media de alunos par turma. 

Em Sao Joao da Boa Vista, de acardo com 0 INEP, essa media vem 

diminuindo no decorrer dos anos chegando a 33,9 no ana de 2013. Mesmo com a 

diminui<;:ao, a media de alunos por turma de nosso municipio e maior que as medias 

observadas nas escolas do estado de Sao Paulo e das escolas brasileiras. 

Media de alunos por turma do Ensino Medio 
~ 

Ano Brasil Sao Paulo 

34 34,4 

32 33,5 

32,4 34,1 

33,731,9 
-

31,4 32,9 

31 32,8 

Sao Joao da Boa Vista 

2008 34 

2009 32 

2010 32,4 
-

2011 31,9
 
-


2012 31,4 
-2013 31 

Fonte: MECIINEP/DTDIE 
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Em suma, para que 0 ensino medio seja mais democratico e alcance as 

populac;oes de todos os niveis socia is, e necessario pensar melhoria da qualidade 

do ensino oferecido. A LOBEN /96 da enfase nessa questao em seu art. 35, que 

estipula como finalidade do Ensino Medio: 

I - a consolidac;ao e 0 aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando 0 prosseguimento de estudos; 
II - a preparac;ao basica para 0 trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condic;oes de ocupac;ao ou aperfeic;oamento posteriores; 
III - 0 aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formac;ao etica e 0 desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento critico; 
IV - a compreensao dos fundamentos cientifico-tecnologicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada disciplina. 

Para finalizar e importante ratificar a afirmac;ao de que cabe aos governos 

investirem em politicas que viabilizem a legislac;ao e garantam nao s6 0 acesso e a 

permanencias dos alunos, mas tambem a qualidade do ensino ofertado. 

B- EDUCACAO SUPERIOR 

4 EducaCf30 Superior: Diagn6stico e Diretrizes 

A ampliac;ao de acesso a Educac;ao Supenor nas suas diferentes 

modalidades constitui um fator fundamental para a elevac;ao do padrao cultural, 

economico e tecnol6gico do pais. Assegurar a oferta da Educac;ao Superior significa 

garantir a formac;ao e as condic;oes para uma efetiva participac;ao politica, tecnica, 

cultural e produtiva no interesse da sociedade brasileira. 

o ensino superior esta garantido no artigo 208, inciso IV, da Constituic;ao, que 

dispoe: "acesso aos niveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criac;ao 

arHstica, segundo a capacidade de cada um". 

A Secretaria de Regulac;ao e Supervisao da Educac;ao Superior (Seres) e a 

unidade do Ministerio da Educac;ao responsavel pela regulac;ao e supervisao de 

Instituic;oes de Educac;ao Superior (IES), publicas e privadas, pertencentes ao 

Sistema Federal de Educac;ao Superior; e cursos superiores de graduac;ao do tipo 

bacharelado, licenciatura e tecnol6gico, e de p6s-graduac;ao lato sensu, todos na 
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nodalidade presencial ou a distfmcia. A Seres tambem e responsavel pela 

"ertificar;ao de Entidades Beneficentes de Assistencia Social na Area de Educar;ao 

Cebas-Educar;ao). 

Segundo dados do Mapa Superior do Estado de Sao Paulo, (SEMESP, 2012) 

participar;ao das IES privadas da educar;ao superior tem sido intensificada atraves 

e novos programas de financiamento estudantil. 

No ana de 2010, 0 Fundo de Financiamento estudantil - FIES do MEC 

oncentrou 76 mil contratos. Em 2011 passou para 153 mil, alcanr;ando ate maio de 

2012, 176 mil novos contratos. 

Em relar;ao as matriculas, de acordo com 0 Sindicato das Mantenedoras de 

Ensino Superior (SEMESP) entre os anos de 2003 e 2010, a evolur;ao das 

matriculas no setor da educar;ao de nivel superior brasileiro mostra que as 

modalidades de ensino presencial e a distancia, em conjunto, foram as que 

registraram 0 maior numero de matriculas, resultou assim em um crescimento 

acumulado de 63%. Nesse mesmo periodo, 0 crescimento acumulado dos cursos 

presenciais com inclusao dos tecnol6gicos de nivel superior foi de 41 %, e sem os 

cursos tecnol6gicos, de 30%. Estes dados sao de dimensao nacional e no gratico a 

seguir e possivel observar tais afirmar;oes de maneira sintetica: 

Evolu~ao de Matricul s no Ensino Superior Brasileiro 

7.0 

6.5 

.0 

5.5 

5.0 

.5 

.0 

3n3.5 

2008 2009 2010 

PresenoaJ ISem eonoI6aIcol 

2007 

!Com lecnol6olCol 

p Base: censo l EP 

3.0 
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E no tocante ao estado de Sao Paulo, entre 2009 e 2010, os indices de 

tricula demonstraram um aumento de 6,3% em cursos presenciais, somadas as 

) (Institui90es de Ensino Superior) publicas e privadas. 

No ana de 2010, havia 212 mil alunos matriculados nas institui90es da rede 

olica 0 que equivale a 14%, ja na rede privada esse numero e de 1,28 milhao de 

nos, 0 que corresponde a 86% de matriculas. 

Apos a analise do SEMESP, constatou-se que nos ultimos dez anOSt 0 ensino 

perior privado do estado de Sao Paulo obteve um crescimento de 84% em rela9aO 

numero de matriculas enquanto 0 setor publico apresentou um aumento de 69%. 

E no mesmo periodo, 0 numero de institui90es de ensino superior (IES) neste 

lado apresentou um crescimento de 61 %. No ano de 2010, havia 600 IES, sendo 

4 privadas e 86 publicas, em contraste com 0 ana 2000, periodo em que 0 setor 

eduCa9aO de nivel superior contava com 600 IES (514 privadas e 86 publicas), 

ntra 373 em 2000 (39 publicas e 334 privada). 

No grafico a seguir, elaborado pelo SEMESP, tais avan90s sao observados 

n evolU9aO anual, sao evidenciadas as matriculas da esfera publica e da privada, 

am de estar exposto 0 total de matricula nos respectivos anos. 

Matriculas no Ensino Superior - Estado de Sao Paulo 
(em milhares) 

CAGR = 4,1% 
1.600 

CAGR = 6.5% 
CAGR= 8,7%1.400 

1.200 

1.000 

800 

400 

200 

0 

0 
~ 

~ 
a:l 

2000 2001 2002 
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Sao Joao da Boa Vista pertence a Regiao Administrativa de Campinas, esta 

Ie e formada por outros 90 municipios e compreende uma populac;ao de 6,2 

ilh6es de habitantes. 

De acordo com 0 Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP), 

regiao de Campinas, registra mais de 214 mil alunos no ensino superior, dos quais 

5% sao do setor privado e 15% do publico. Em relac;ao as matriculas, a regiao 

~gistrou um crescimento nos cursos presenciais de nivel superior. 

Em 2009 havia 61.911 alunos, ja em 2010 esse numero saltou para 68.113. 

.m contrapartida, 0 numero de concluintes nessa mesma modalidade de ensino 

,bteve decrescimo, de 40.580 (em 2009) para 36.786 alunos em 2010. 

A regiao de Campinas, que conta com 80 IES privadas e 19 publicas, 

presentou crescimento de 9,2% no numero de matriculas dos cursos presenciais no 

no de 2010. Em numeros absolutos registra-se a quantidade de 214.555 matriculas 

otalizam

endo 182.495 no setor privado e 32.060 no publico). Enquanto, no ana de 2009, 

196.423 alunos matriculados (166.872 da rede privada e 29.551 da 

No grafico, logo a seguir, estao dispostos estes dados que podem ser 

nalisados em ordem cronol6gica. 

Matriculas no Ensino Superior - Cursos Presenciais 
Regiao Administrativa de Carnpinas 

150000 

100,000 

50.000 

o 

Redo PublICa Rede Pnvad 

Fonte Sindata / Semesp Base: Censo INEP 

Para se aferir a taxa de retenc;ao, 0 SEMESP analisou os dez cursos que 

apresentavam 0 maior numero de concluintes das IES privadas da regiao de 

Campinas, na qual Sao Joao da Boa Vista esta inserida, levou-se em considerac;ao 
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a carga horaria e 0 tempo de integraliza<;ao de cada um deles e, ap6s a observa<;ao 

do grMico seguinte, desenvolvido pelo SEMESP, pode-se concluir que as taxas mais 

elevada sao respectivamente dos cursos de Fisioterapia (57,5%), Farmacia (53,2%) 

ePedagogia (50,5%). 

Taxa de Retenc;:ao por Curso - Rede Privada
 
Regiao Administrativa de Campinas
 

(10 cursos com maior numero de concluintes)
 

60% 

50% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fonte Sindala / Semesp Base: Canso INEP 

o municipio de Sao Joao da Boa Vista conta com 4 Institui<;6es de Ensino 

Superior, sendo 1 institui<;ao da esfera privada: Centro Universitario Octavio Bastos 

(UNIFEOB); 1 autarquia municipal: Centro Universitario das Faculdades Associadas 

de Ensino (UNIFAE); 1 federal: Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia de Sao 

Paulo (IFSP); 1 estadual: Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" 

t	 (lJNESP). 

Sao Joao possui tambem, um Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

um Polo da Anhanguera; um polo da UNISEB e 1 polo da UNINTER, com cursos 

semipresenciais e a distancia. 

Popula~ao Escolar  Ensino Presencial 
Institui~oes de Ensino Superior - Privadas Alunos 
Centro Universitario das Faculdades Associadas de Ensino 
-UNIFAE 

3433 

Centro Universitario da Funda~ao de ensino Otavio Bastos 
-UNIFEOB 

5310 

Total 8743 
Fonte: Dados cedidos pelas Institui~oes de Ensino Superior (IES) 

62 



I 

~ 

, ItIi - silo loilo DtI 1011 Y"lnll 

Popula~ao Escolar - Ensino Presencial 
Institui~oes de Ensino Superior - Publicas Alunos 
Instituto Federal de Educa~ao, Ciimcias e Tecnologia de Sao 140 
Paulo 
UNESP  Campus Sao Joao da Boa Vista 120 

Total 260 
Fonte: Dados cedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior (IES) 

Popula~ao Escolar - Ensino Semi- Presencial e EAD
 
Institui~oes de Ensino Superior - Privadas
 Alunos
 
Anhanguera Educacional
 400
 
UNISEB
 110
 
UNINTER
 Nao informado 

Total 510 
Fonte: Dados cedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior (IES) 

Popula~ao Escolar - Ensino Semi-Presencial e EAD
 
Institui~oes de Ensino Superior - Publicas
 Alunos 
Polo Regional de Excelencia Tecnologica de Sao Joao da 1.055 
Boa Vista - UAB
 

Total
 1.055 
Fonte: Dados cedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior (IES) 

Popula~ao Escolar - Ensino Superior
 
Institui~oes de Ensino
 Alunos 
Publicas 1.335 
Privadas 9.143 

Total 10.478 
Fonte: Dados cedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior (IES) 

Ii Alunos com deficiencia no Ensino Superior 
I TIPO DE DEFICIENCIA QUANTIDADE 
Pessoa com baixa visao 07
 
Pessoa cega
 02
 
Pessoa com deficiencia fisica - usuaria de cadeira
 04 
de rodas
 
Pessoa com deficiencia fisica - nao usuaria de
 03 
cadeira de rodas
 
Pessoa com deficiencia auditiva
 0
 

II Pessoa surda
 0
 
II Paralisia cerebral
 01 
I: TOTAL 17 
'I Fonte: Dados cedidos pelas Instituicoes de Ensino Superior (IES) 
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Ja em rela<;:ao a forma<;:ao docente, segundo os dados cedidos pelas 

institui<;:6es de ensino superior de Sao Joao da Boa Vista temos: 

FORMACAO DOCENTE - ENSINO SUPERIOR 

NivEL DE ESTUDOS QUANTIDADE 
GRADUACAO 56 
POS-GRADUACAO 204 
MESTRADO 218 

DOUTORADO 79 
POS-DOUTORADO 24 

TOTAL 581 

5 Educacao Profissional: Diagn6stico e Diretrizes 

De acordo com 0 art. 39, da Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao Nacional, 

aeduca<;:ao profissional, integrada as diferentes formas de educa<;:ao, ao trabalho, a 

ciencia e a tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptid6es para a 

vida produtiva. 

o objetivo da Educa<;:ao Profissional e garantir perspectivas de trabalho para 

jovens e adultos facilitando 0 acesso ao mercado de trabalho, a qualifica<;:ao 

profissional e a reinser<;:ao dos trabalhadares na vida profissional. Trata-se de 

politicas de forma<;:ao continuada para atualiza<;:ao, especializa<;:ao e 

aperfei<;:oamento dos conhecimentos cientfficos e tecnol6gicos conduzindo ao 

desenvolvimento de competencias e habilidades essenciais para a vida produtiva. 

A partir da LDBEN, a educa<;:ao profissional passou a ser considerada 

complementar a educa<;:ao basica, podendo ser desenvolvida em escolas, em 

institui<;:6es especializadas ou no pr6prio ambiente de trabalho. Assim, foi dividida 

em tres categorias: basica, tecnico e tecnol6gica. 

Na categoria basica, os cursos podem ser frequentados par qualquer pessoa 

independente da escolaridade que possui. Os cursos tecnicos sao ofertados 

concomitantemente ao Ensino Medio ou ap6s a sua conclusao e os Tecnol6gicos 

sao cursos de nivel superior. 

Em 1999, 0 INEP realizou 0 Censo Profissional para coletar dados e orientar 

os governos quanta as politicas a serem implementadas nesta modalidade de 
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enslno. Este censo apurou que 3.948 instituic;oes oferecem essa modalidade de 

ensino, sendo que 2.034 sao de nivel basico, 2.216 sao de nivel tecnico e 258, no 

ni,vel tecnol6gico. 

Quanto as matriculas, sao 2.800.000 matriculas no Brasil, sendo 2.000.000 

de matriculas no nivel basico, 717.000 matriculas no nivel tecnico e 97.000, no nivel 

tecnol6gico. 

Outra informac;ao que podemos destacar no Censo da Educac;ao Profissional 

eque 0 seter de servic;os e bastante privilegiado, uma vez que, 68% das matriculas 

se concentram nesse setor, seguido pela industria com 24,2%, a agropecuaria e 

pesca com 4,1 % e 0 comercio com apenas 3% do total de matriculas. 

Ainda, com base no Censo Escolar da Educac;ao Basica, os dados abaixo 

indicam 0 numero de matriculas em educac;ao profissional tecnica de nivel medio na 

rede publica. 

Matrlculas em educa~ao profissional 
tecnica de nivel medio na rede publica 

•	 Matriculas em educac;:ao 

profissional tecnica de nivel 

medio na rede publica 

o 400.000 800.000 

Sao Paulo 

Sudeste 

Brasil 

o municipio de Sao Joao da Boa Vista conta com 4 instituic;oes que oferecem 

curso voltados para Educac;ao Profissional. Os dados a seguir nos mostram 0 

numero de matriculas na educac;ao profissional tecnica no municipio e as matriculas 

par forma de articulac;ao com 0 ensino medio. 
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Matrkulas de Educa~ao Profissional Tecnica 
Sao Joao da Boa Vista 

1200 

1000
 

800
 

600
 

400
 

200
 

o 
2007 2008 2009 2010 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonte: MECIINEP/DEED/Censo Escolarl Preparayao: Todos pela Educayao 

2012 2013 

Matricula de Educac;ao Profissional Tecnica
 
Formas de Articulac;ao com 0 Ensino Medio
 

Ano
 SubseQuenteIntegrada Concomitante 
453 

2008 
3112007 0 

4614060 
4202009 133 442 

293 4212010 176 
4872011 222 35 
4642012 258 62 
4861062013 259 

Fonte: MECllnep/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 

Finalizando, e visivel a importancia do investimento e da expansao da oferta 

nesta modalidade de ensino. Dessa forma, pode-se garantir aos cidadaos 0 direilo 

de adquirirem competEmcias profissionais que os tornem aptos a participarem dos 

diversos setores profissionais. 
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6 Educacao de Jovens e Adultos: Diagn6stico e Diretrizes 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional, em seu art. 

37, a Educac;ao de Jovens e Adultos e destinada para todos os cidadaos que nao 

tiveram oportunidade ou nao concluiram seus estudos no Ensino Fundamental e 

Medio na idade adequada. 

A constituic;ao Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional 

de Educac;ao a integrac;ao de ac;oes do poder publico que conduzam a erradicac;ao 

do analfabetismo (Art. 214, §I). Trata-se de uma tarefa que exige uma ampla 

mobilizac;ao de recursos humanos e financeiros par parte dos governos e sociedade. 

Em nosso Municipio, de acordo com dados da Fundac;ao SEADE, em 1991, a 

taxa de analfabetismo da populac;ao com idade igual ou superior a 15 anos 

correspondia a 10,57% da populac;ao. Em 2000 a taxa registrada foi de 6,44% e em 

2010 foi de 3,84%. 

Portanto, 0 percentual de analfabetos desde 1991 diminuiu consideravelmente 

no municipio, sendo que a taxa registrada em 2010 no Municipio e menor a 
registrada na regiao de Campinas, cuja foi de 5,91, e inferior a do estado de Sao 

Paulo, registrada no mesmo ana com percentual de 4,33%. 

De acordo com 0 Censo de 2010, a populac;ao de Sao Joao da Boa Vista era 

de 83.639 pessoas, sendo que 2,67% (de 10 a 60 anos) eram analfabetos. 

Populacao Analfabeta - Sao Joao da Boa Vista 
Faixa Etaria Numero de Pessoas 

10-14 25 
20-24 74 
25-29 58 
30-39 142 
40-49 216 
50-59 288 

Acima de 60 1.429 
Total 2.232 

Fonte: IBGEI Censo 2010 

Observa-se, pelos dados pesquisados, que 0 analfabetismo encontra-se nas 

faixas etarias mais elevadas. Essa constatac;ao demonstra uma problematica dificil 
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de ser atacada. Entretanto, no horizonte de 10 anos em que este Plano devera 

perdurar, ac;oes especificas serao empreendidas para reduzir este indice. 

A trajet6ria desta modalidade de ensino no municipio comec;ou com a 

participac;ao em programas tais como: Programas de Alfabetizac;ao de Adultos 

(MOBRAL) a partir de 1967, seguido do Programa Fundac;ao Educar a partir de 

1985, Programa Virando a Pagina e Brasil Alfabetizado em parceria com a UNIFEOB 

(1990), Telecurso 2000 (a partir de 1997) e em sequencia 0 Projeto EJA - Educac;ao 

de Jovens e Adultos que permanece ate os dias de hoje. 

Atualmente, esta modalidade e ofertada na esfera municipal em forma de 

projeto para 0 Ensino Fundamental e na esfera estadual para 0 Ensino Medio. 

Ressalta-se que na rede municipal os alunos precisam aguardar avaliac;oes 

nacionais como 0 ENCEJA, visto que se trata de um projeto que atende alunos do 

ensino fundamental anos iniciais e finais, nao ocorrendo a possibilidade de tal 

certificac;ao, para os anos finais, por parte do municipio. 

Abaixo, pode-se evidenciar a evoluc;ao de matriculas na EJA do municipio de 

Sao Joao, para turmas do Ensino Fundamental: 

MATRICULA - EOUCACAO DE JOVENS E AOULTOS
 
REDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 

Ano 1° ao 5° ano 6° ao go ana Turma Mista TOTAL 
(EF) (EF) (1° ao go - EF) 

2010 92 152 138 382 

2011 89 109 97 295 

2012 79 86 29 194 

2013 65 76 43 184 

2014 74 66 46 186 

2015 56 58 31 145 

Fonte: Departamento de Educacao 

No municipio existe uma variac;ao de matricula no periodo de 2010 a 2015 e 

urn alto nivel de evasao em todos os anos devido ao fato da flexibilidade da 

frequencia e da possibilidade de se fazer apenas a materia em que foi reprovado nas 

avaliac;oes externas. Neste mesmo periodo alguns nucleos foram extintos por nao 

terem demanda. 
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Este projeto, e oferecido em 6 escolas da rede municipal localizadas em 

diversos pontos da cidade, no periodo noturno das 19 horas as 21 horas. Tem como 

objetivo elevar a autoestima do aluno, preparar para as avaliac;6es externas, 

podendo, assim, dar continuidade aos seus estudos e concorrer dignamente no 

mercado de trabalho e, consequentemente, estar inserido na sociedade. 

o numero de alunos e flutuante, pois a presenc;a e flexivel por nao ofertar 0 

certificado. As aulas sao ministradas por professoras polivalentes e os alunos com 

mais de 15 anos realizam as avaliac;6es externas do governo estadual ou federal 

com inscric;ao via internet. Ha a possibilidade de eliminac;ao de disciplinas, onde 0 

aluno pode, paulatinamente, concluir as materias para no final adquirir a certificac;ao 

de conclusao do Ensino FundamentaL 

Como mencionado anteriormente, os alunos do municipio realizam avaliac;ao 

externa promovida, desde 2002, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira (INEP), atraves da DAEB (Diretoria de Avaliac;ao da 

Educac;ao Basica) que oferece 0 Exame Nacional para Certificac;ao de 

Competencias de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para jovens e adultos residentes no 

Brasil e tambem no exterior. 

Esta avaliac;ao afere as competencias, habilidades e saberes adquiridos no 

processo escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivencia humana, no trabalho, nos movimentos sociais e organizac;6es da 

sociedade civil e nas manifestac;6es culturais, entre outros. Para participar da 

avaliac;ao basta se inscrever, pois ela e gratuita. 

No Brasil, com a instituic;ao do Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), a 

partir de 2009 0 ENCCEJA passou a ser realizado visando a certificac;ao apenas do 

Ensino Fundamental, pois a certificac;ao do ensino medio passou a ser realizada 

com os resultados do Enem. 

Na Rede Estadual a oferta da EJA e para 0 Ensino Medio, em apenas uma 

escola. Ele e dividido em tres termos semestrais, ou seja, ap6s a conclusao dos 

termos, em um ana e meio, 0 aluno recebe a certificac;ao. 0 indice de Aprovac;ao e 

de 65,38%. Ha tambem um alto indice de evasao, visto que a c1ientela exerce 

atividades laborais durante 0 dia e as aulas a noite podem se tornar cansativas em 

longo prazo, pois 0 horario e das 19h as 23h. 
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Abaixo segue a quantidade de matriculas da educac;ao de jovens e adultos da 

rede estadual, ressaltando que 0 aluno e matriculado em cada termo de acardo com 

ana escolar interrompido em seu hist6rico escolar. 

MATRICULA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
 
REDE ESTADUAL sAo JoAo DA BOA VISTA
 

Ano
 TOTAL1° TERMO 2°TERMO 3°TERMO 

41 84432010 0 

2011 42 39 810 

422012 44 860 

40 1272013 45 42 

2014 44 38 820 

2015 16977 27 65 

Fonte: EE "ProF Francisco Dias Paschoal" 

Na Rede Privada a EJA e oferecida pelo SESI - Servic;o Social da Industria, 

desde 0 ana de 2012, na modalidade a Disttmcia, para os anos finais do Ensino 

Fundamental e para 0 Ensino Medio, com certificac;ao. 0 indice de aprovac;ao e de 

85% e de abandono 10%. 0 total de matricula no ana de 2015 foi de 83 alunos para 

os anos finais do Ensino Fundamental e 95 para 0 Ensino Medio. 

Em 2014, Sao Joao ficou entre os 45 melhores municipios do Estado e 

recebeu 0 Selo de Municipio Livre do Analfabetismo, par ter atingido mais de 96% de 

alfabetizac;ao. 0 Selo e concedido pelo Ministerio da Educac;ao, com base no Censo 

Demografico de 2010, por meio do Programa Brasil Alfabetizado, que visa 

universalizar a alfabetizac;ao de jovens e adultos de quinze anos ou mais. 

Espera-se que ate 0 final do prazo abrangido par este Plano 0 numero de 

analfabetos e nao concluintes, seja reduzido drasticamente, pois a medida que os 

programas de educac;ao de jovens e adultos sao fortalecidos, a populac;ao jovem e 

alfabetizada em sua totalidade. 
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7 Educa~ao no Campo: Diagn6stico e Diretrizes 

A Constituigao Federal de 88 promove a educagao como direito publico 

subjetivo, sem discriminar 0 local de residencia desse cidadao (se esta na zona 

urbana ou rural). E e com base nos artigos 208 e 210 da referida Constituigao que 

germina na LOB (Lei nO 9.394/96) diretrizes que contemplam as especificidades 

concernentes aeducagao rural: 

Art 28. Na oferta de educayao basica para a populayao rural, os sistemas 
de ensino promoverao as adaptayoes necessarias a sua adequayao as 
peculiaridades da vida rural e de cada regiao, especialmente: 
I - conteudos curricula res e metodologias apropriadas as reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organizayao escolar propria, incluindo adequayao do calendario escolar 
as fases do cicio agricola e as condiyoes climaticas; 
III - adequayao a natureza do trabalho na zona rural. 

Oesta forma, 0 poder publico municipal oferece educagao gratuita e 

obrigat6ria para os alunos que residem nas areas rurais desta cidade. Sao tres 

escolas rurais que atendem especificamente a populagao do campo, alem da 

disponibilizagao de meios para 0 deslocamento dos alunos. 

o atendimento da populagao rural e bastante pertinente visto que Sao Joao 

se destaca por sua produgao agricola de cafe, feijao e milho e, alem disso, ocupa 

1740 lugar no ranking de produgao de cana do estado de Sao Paulo, abrigando uma 

usina de bioenergia a partir da cana-de-agucar. 

Na regiao de Sao Joao da Boa Vista, podem-se observar inumeras olarias, 

que sao fonte de renda de muitas famflias que migram para estas areas de acordo 

com a oferta de emprego. 

Na tabela a seguir, nota-se que unicamente a escola publica esta presente e 

oferece instrugao formal para esta populagao, observa-se tambem que ocorre 

oscilagao no numero de matriculas no decorrer dos anos, devido ao carater sazonal 

do trabalho nestas comunidades. 
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Matriculas na Educa~ao Infantil no Campo
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Ano Publica Privada Total 
Creche Pre-escola Creche Pre-escola 

2008 0 119 0 0 119 
2009 0 65 0 0 65 
2010 0 60 0 0 60 
2011 31 87 0 0 118 
2012 8 107 0 0 115 
2013 19 88 0 0 107 

Fonte: MEC/lNEP/DEED/Censo Escolar I Preparacao:Todos Pela Educacao 

Matriculas Ensino Fundamental no Campo
 
Sao Joao da Boa Vista
 

Ano
 PrivadaTodas as redes Publica 
2007 251 0 
2008 

251 
0 

2009 
263263 
312 0 

2010 
312 

0 
2011 

248 248 
245 245 0 

2012 0 
2013 

232 232 
0219 219 

Fonte: MEC/lnep/DEED/Censo Escolar I Preparacao: Todos Pela Educacao 

Nao ha oferta dos anos finais do Ensino Fundamental no campo, os alunos 

que concluem 0 quinto ana sao matriculados na rede estadual da zona urbana e sao 

conduzidos pelo transporte publico municipal. 

8 Educa~ao Especial: Diagn6stico e Diretrizes 

Em consomlncia ao acordo realizado na Conven<;ao sobre os Direitos das 

Pessoas com Defici€mcia, promulgada pela ONU em 2006, todos os parses 

participantes devem assegurar um sistema de educa<;ao inclusiva em todos os 

nfveis de ensino. 0 Brasil e signatario dessa conven<;ao desde 0 ano de 2008. 

A legisla<;ao brasileira oferece uma polftica bastante s6lida em rela<;ao ao 

atendimento de alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades. Visto que a segrega<;ao era 0 grande estigma dos deficientes, que 
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foram excluidos do sistema educacional ou encaminhados para escolas e classes 

especiais. 

Em 2008 a nova "Politica Nacional de Educac;ao Especial na perspectiva da 

educac;ao inclusiva", instituida pela entao SEESP/MEC (Secretaria de Educac;ao 

Especial), concedeu 0 direito ao publico alvo da Educac;ao Especial de frequentar a 

sala de aula comum e, quando necessario, receber atendimento educacional 

especializado, em periodo oposto ao da sala regular. 

Os sistemas educacionais foram orientados a organizar servic;os e recursos 

da Educac;ao Especial de forma complementar ao ensino regular, como oferta 

obrigat6ria e de responsabilidade dos sistemas de ensino. 0 que corrobora a 

concepc;ao da Constituic;ao Federal de 1988 que interpreta a Educac;ao Especial 

enquanto modalidade nao substitutiva da escolarizac;ao comum, e definindo a oferta 

do atendimento educacional especializado em todas as etapas, niveis e 

modalidades, preferencialmente no atendimento a rede publica de ensino. 

A Educac;ao Inclusiva busca superar a ideia de que 0 atendimento 

especializado substitui a educac;ao comum, pois traz consigo a proposta da inclusao 

dos alunos em salas de educac;ao regular e em carater complementar 0 AEE 

(Atendimento Educacional Especializado). 

o Decreto de n06571/2008, que dispoe sobre 0 atendimento educacional 

especializado (AEE), regulamenta 0 paragrafo unico da LOB 9394/96 art.60 que diz: 

Art. 60. Os orgaos normativos dos sistemas de ensino estabelecerao 
criterios de caracterizagao das instituigoes privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuagao exclusiva em educagao especial, para fins de 
apoio tecnico e financeiro pelo poder publico. 
Paragrafo unico. 0 poder publico adotara, como alternativa preferencial, 
a ampliagao do atendimento aos educandos com necessidades especiais 
na propria rede publica regular de ensino, independentemente do apoio as 
instituigoes previstas neste artigo. 

Os principais objetivos da Politica Nacional de Educac;ao Especial na 

Perspectiva da Educac;ao Inclusiva sao 0 acesso, a participac;ao e a aprendizagem 

dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotac;ao nas escolas regulares. 

Os sistemas de ensino sao orientados atraves da SECADI (Secretaria de 

Educac;ao Continuada, Alfabetizac;ao, Diversidade e Inclusao) para que garantam ao 

publico alvo da educac;ao especial: 
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Ensino 
Superior 

Ensino 
Medio 

Ensino 
FundamentalEduca~ao Infantil 

• Transversalidade da educa<;ao especial desde a educa<;ao infantil ate a 
educa<;c3o superior. 
• Atendimento educacional especializado. 
• Continuidade da escolariza<;ao nos nfveis mais elevados do ensino 

• Forma<;c3o de professores para 0 atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educa<;ao para a inclusao escolar. 
• Participa<;ao da familia e da comunidade. 
• Acessibilidade urbanistica, arquitet6nica, nos mobiliarios e equipamentos, 
nos transportes, na comunica<;ao e informa<;ao. 
• Articula<;30 intersetorial na implementa<;ao das polfticas publicas. 
(SECAOI, Po/itica Nacional de Educaq80 Especial na Perspectiva da 
Educaq80 Inclusiva) 

Em carc~ter ilustrativo, de acordo 

Especial na Perspectiva da Educa9ao In

Especial da seguinte forma: 

com 

clusiva, 

a Politica 

devemos conceber 

Nacional de 

a 

Educa9ao 

Educa9ao 

Transversalidade e Continuidade da Educa~io Especial 

Essa garantia de aprendizado e ascendEmcia pelos niveis de ensino tambem 
esta disposta no Decreto nO 7.611, de 17 de novembro de 2011, que em seu artigo 
primeiro estabelece: 

Art. 1
Q

0 dever do Estado com a educa<;c3o das pessoas publico-alvo da 
educa<;c3o especial sera efetivado de acordo com as seguintes diretrizes:
 
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os niveis, sem
 
discriminacyao e com base na igualdade de oportunidades;
 
II - aprendizado ao Iongo de toda a vida;
 
III - nao exclusao do sistema educacional geral sob alega<;ao de deficiemcia;
 
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compuls6rio, asseguradas
 
adapta<;oes razoaveis de acordo com as necessidades individuais;
 
V - oferta de apoio necessario, no ambito do sistema educacional geral,
 
com vistas a facilitar sua efetiva educa<;flO;
 
VI - ado<;ao de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes
 
que maximizem 0 desenvolvimento academico e social, de acordo com a
 
meta de inclusao plena;
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VII - oferta de educar;:ao especial preferencialmente na rede regular de 
ensino; e 
VII' - apoio tecnico e financeiro pelo Poder Publico as instituir;:oes privadas 
sem fins lucrativos, especializadas e com atuar;:ao exclusiva em educar;:ao 
especial. 

Na tabela a seguir, notam-se como resultado destas iniciativas e das 

disposiy6es legais, que houve em ambito nacional, entre 2007 e 2013, 0 aumento de 

112% nas matriculas de estudantes com deficiencia, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades. 

Ao analisar a evoluyao destas matriculas, na tabela abaixo, constata-se que 

em 2014, 78,8% desses estudantes matriculados na Educayao Basica ja estavam 

estudando em salas comuns. 

Matriculas de alunos com defich~ncia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou su erdota 30 matriculados em classes comuns no BRASIL 

Ano Porcenta em Numero Absoluto 
2007 46,8 306.136 

2008 54 375.775 

2009 60,5 387.031 

2010 68,9 484.332 

2011 74,2 558.423 

2012 75,7 620.777 

2013 76,9 648.921 

2014 78,8 698.768 

Fonte: MEC/IneplDEED/Censo Escolar I Preparactao: Todos Pela Educac;ao 

Assim, constata*se a importante quantidade de alunos com deficiencias, ou 

transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, matriculados nas salas 

regulares que precisam de um atendimento educacional de boa qualidade. Para 

tanto se faz necessario 0 rompimento de muitas barreiras. 

o principal desafio a ser transposto esta relacionado ao fato de se incluir a 

Educayao Especial no cerne da educayao comum, mantendo uma continuidade de 

investimentos na formayao dos professores, para que haja aprimoramento das 

praticas pedag6gicas. Mobilizar esforyos para manter os investimentos na Educayao 

Especia;1 com a finalidade de promover efetivamente a acessibilidade tanto nos 
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aspectos de infraestrutura e tecnologia, quanta nos aspectos de recursos humanos 

especializados. 

Alem de estabelecer uma parceria entre escola e demais agentes da 

comunidade, instituic;oes, ONGs e tantos outros envolvidos com a inclusao de alunos 

com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotac;ao. 

Para melhor esclarecimento, de acordo com as orientac;oes do programa de 

implementac;ao de salas de recursos do MEC, devemos considerar os alunos da 

Educac;ao Especial da seguinte forma: 

• Alunos com deficiencia - aqueles que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza fisica, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interac;;ao com 
diversas barreiras, podem ter obstruldo sua participac;;ao plena e efetiva na 
escola e na sociedade; 
• Alunos com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que 
apresentam um quadro de alterac;;6es no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relac;;6es socia is, na comunicac;;ao ou estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definic;;ao alunos com autismo, sfndromes do 
espectro autista e psicose infantil; 
• Alunos com altas habilidades ou superdotac;;ao - aqueles que apresentam 
um potencial elevado e grande envolvimento com as areas do 
conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, academica, 
lideranc;;a, psicomotora, artes e criatividade. (Brasil, MEG! SEESP, 2010) 

No estado de Sao Paulo, consta no ana de 2013 a quantidade de 127.765 

matrfculas de alunos da educac;ao especial em classes regula res. 

Observando a tabela, na proxima pagina, percebe-se que ha 0 aumento deste 

pubHco em classes comuns, devido, principalmente, as politicas educacionais de 

inclusao. 

Matriculas de alunos com deficiimcia, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdota~aomatriculados em Classes Comuns 

Ano 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

no estado de Sao Paulo 

Porcentagem
 

58,7
 

63,7
 

68,9
 

69,8
 

70,1
 

72,1
 

73,3
 

Valor Absoluto 

91.530 

111.205 

128.104 

122.550 

117.154 

125.180 

127.765 

Fonte: MECllnep/DEED/Censo Escolar I Preparacao: Todos Pela Educacao 
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E possivel observar que no municipio de Sao Joao da Boa Vista houve 

oscilac;ao das matriculas dos alunos com defici€mcia, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades em salas regulares. 

No ana de 2009 (em destaque na tabela abaixo), evidenciou-se um aumento 

de 47,2 % para 58,7 % de matriculas em classes comuns, em contrapartida, no 

mesmo ana houve queda nas matriculas em classes especificas, de 52,8% passou 

para 41,3%. 

A partir de tais dados, pode-se analisar que este fato ocorreu devido ao 

investimento nas politicas educacionais de inclusao, favorecendo assim, 0 acesso 

dos alunos ao ensino regular. Evidencia-se que 0 municipio sempre apresenta 

porcentagem abaixo das matriculas gerais do estado e tambem da media nacional. 

Matriculas de alunos com defici€mcia, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdota~aomatriculados em Classes Comuns 

Sao Joao da Boa Vista 

Ano Porcentagem Valor Absoluto 

2007 44,8 244 

2008 47,2 224 

2009 58,7 332 

2010 54,4 307 

2011 54 278 

2012 56 297 

2013 58,2 330 

Fonte: MEC/lnep/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 

Matriculas de alunos com defici€mcia, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdota~aomatriculados em Classes Exclusivas 

Sao Joao da Boa Vista 

Ano Porcentagem Valor Absoluto 

2007 46,4 253 

2008 52,8 251 

2009 41,3 234 

2010 45,6 257 

2011 46 237 

2012 44 233 

2013 41,8 237 

Fonte: MECllnep/DEED/Censo Escolar I Prepara~ao: Todos Pela Educa~ao 
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Segundo dados do MEC/INEP, em Sao Joao da Boa Vista, apenas no ana de 

2007 havia classes especiais, contabilizando 48 alunos (8,8%). 

Apos tal ano, os alunos passaram a integrar as salas regulares ou a escola 

exclusiva. Visto que 0 atendimento em escola exclusiva para pessoas com 

defici€mcia e realizado pela APAE, fundada em Sao Joao no ana 1971, esta e uma 

entidade assistencial, filantropica, de direito privado e sem fins lucrativos. 

A Associa9ao de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tem como 

principais objetivos: promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

defici€mcia, buscando assegurar-Ihes 0 pleno exercicio da cidadania; articular junto 

aos poderes publicos e entidades privadas, politicas que assegurem 0 pleno 

exercicio dos direitos da pessoa com defici€mcia; 

De acordo com os dados da APAE, no ana de 2014 foram atendidas 244 

alunos. Esses alunos, alem do atendimento educacional especializado, desfrutam do 

acompanhamento de profissionais de fonoaudiologia, psicologia, odontologia, 

fisioterapia e assistencia social. 

A Associa9ao de Pais e Amigos dos Excepcionais se organiza entre as areas 

educacionais de Estimula9ao Precoce, Escolaridade, Multiplos, Oficinas 

Pedag6gicas Protegidas, Educa9ao Fisica, Educa9ao Artistica, Informatica, Musica e 

Brinquedoteca. 

Ja em rela9ao aos alunos atendidos em salas comuns, no municipio de Sao 

Joao da Boa Vista, nas esferas municipal, estadual, federal e privada, contabiliza-se 

oseguinte numero de matriculas: 

Matriculas de alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento
 
e altas habilidades ou su erdota ao matriculados em Sao Joao da Boa Vista
 

Creche
 Pre- Anos Anos Medio Ensino EJA EJA 
Escola Iniciais Finais Tecnico Fundi,.: Medio"': 

Estadual 0 0 0 136 34 0 3 2
 
Federal 0 0 0 0 1 2 0 0
 

Munici al 3 7 127 0 0 0 0 2
 
Privada 14 19 212 3 1 1 0 0
 

Total 17 26 339 139 36 3 3 4 
INEP/Censo Escolar/2013 

o Decreto nO 6.571 instituiu 0 duplo computo da matricula dos alunos alvo da 

educa9ao especial, ou seja, os alunos matriculados nas salas de AEE (Atendimento 
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Educacional Especializado) tambem sao matriculados em classe comum da rede 

publica. 

Para a frequencia em salas de Atendimento Educacional Especializado, 

observa-se a resolur;ao nO 4 de 2 outubro de 2009 (CNE/CEB 4/2009, DOU, Ser;ao 

1, p. 17) 

Art. 5° 0 AEE e realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da propria escola ou em outra de ensino regular, no turno 
inverso da escolarizar;ao, nao sendo substitutivo as classes comuns, 
podendo ser realizado, em centro de atendimento educacional 
especializado de instituir;ao especializada da rede publica ou de instituir;ao 
especializada comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com a secretaria de educar;ao ou orgao equivalente 
dos estados, do Distrito Federal ou dos municipios. 

Desde 0 ana de 2009 de rede municipal recebeu equipamentos para 

estruturar 0 atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, para atender 0 aluno em periodo paralelo ao ensino regular, sao 8 

unidades escolares que contam com esse equipamento, entretanto nao ha a 

contratar;ao de profissionais especializados para 0 atendimento dessa demanda. 

Conforme Resolur;ao CNE/CEB nO 4/2009, art. 12, para atuar no atendimento 

educacional especializado, 0 professor deve ter formar;ao inicial que 0 habilite para 

exercicio da docencia e formar;ao especffica na educar;ao especial. 

As escolas que receberam tais recursos para a implantar;ao e funcionamento 

das salas multifuncionais foram: 

• EMEB "Germano Cassiolato" 

• EMEB "Jose Inacio Diniz" 

• EMEB "Jose Peres Castelhano" 

• EMEB "Jose Proc6pio do Amaral" 

• EMEB "Luiza de Lima Teixeira" 

• EMEB "Nicola Dotta" 

• EMEB "Pedro Vaz de Lima" 

• EMEB "Sarah Salomao" 

Abaixo, segue a tabela com 0 numero de salas e 0 tipo de kit para montagem 

nas escolas elencadas anteriormente. Os kits do tipo 1 consistem em equipamentos 

(como microcomputadores, scanner, laptop, lupa eletr6nica, impressora etc) 

mobiliarios e materiais didaticos/pedag6gicos. 
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Salas de recursos multifuncionais e kits de atualiza~ao com implanta~ao 
iniciada na rede municipal de Sao Joao da Boa Vista 

Nlimero de salas Kit 
2009 7 Tipo 1 
2010 1 Tipo 1 

I 2011 1 Atualizac;ao 
Fonte: MEC/SECADI 
Descric;ao do Kit: anexo 3 

Atualmente, vivenciamos a inclusao ou integrac;:ao do aluno com deficiencia, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotac;ao no 

sistema regular de ensino. Este e um grande avanc;o para a educac;ao, visto que 

exerce sua func;ao de atender toda a comunidade indistintamente. 

Para tanto, a Resoluc;ao CNE/CEB nO 4/2009, art. 10°, estabelece alguns 

aspectos a serem contemplados no Projeto Politico Pedagogico da escola de ensino 

regular para que esta oferta de AEE seja efetivada: 

I - Sala de recursos multifuncionais: espac;:o fisico, mobiliarios, materiais
 
didaticos, recursos pedagogicos e de acessibilidade e equipamentos
 
especfficos;
 
II - Matricula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da propria
 
escola ou de outra escola;
 
III - Cronograma de atendimento aos alunos;
 
IV - Plano do AEE: identificac;:ao das necessidades educacionais especfficas
 
dos alunos, definic;:ao dos recursos necessarios e das atividades a serem
 
desenvolvidas;
 
V - Professores para 0 exercicio do AEE; 
VI - Outros profissionais da educac;:ao: tradutor interprete de Lingua 
Brasileira de Sinais, guia-interprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente as atividades de alimentac;:ao, higiene e locomoc;:ao; 
VII - Redes de apoio no ambito da atuac;:ao profissional, da formac;:ao, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, servic;:os e 
equipamentos, entre outros que maximizem 0 AEE. 

Em sintese, de acordo com os ultimos dados do censo escolar, Sao Joao da 

Boa Vista apresenta a seguinte situac;ao em relac;ao as matrfculas de alunos com 

deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotac;ao: 
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Matriculas Educa~ao Especial- 2013
 

Fonte: INEP/Censo Escolar/2013 

Percebe-se que a90es estao sendo iniciadas, mas muito mais precisa ser 

realizado para que tenhamos um atendimento total dos alunos na educa9ao regular. 

Assim como no tocante as classes comuns, 0 Atendimento Educacional 

Especializado requer planejamento e a90es efetivas para que se construa 

verdadeiramente uma escola inclusiva. 

Esta escola deve ser um local acessivel e mediador do conhecimento, visto 

que se trata de um dos principais ambientes de convivEmcia social, que alem de 

propiciar aos alunos oportunidades para seu desenvolvimento biopsicossocial, deve 

atende-Ios de maneira equitativa e com respeito as suas diversidades. 

7 
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A- FINANCIAMENTO E GESTAO
 

A Constituic;ao Federal de 1988, em seu art. 205, determinou que a Educac;ao 

eum direito de todos e um dever do Estado e da familia devendo ser assegurada a 

crianc;a e ao adolescente pela familia, pelo Estado e pela sociedade. Esse direito 

deve ser uma premissa a ser conquistada e defendida por toda a sociedade, 

independente das condic;oes sociais e econ6micas. 

Para tanto, e obrigac;ao do Poder Publico financia-Ia, dando a ela nao apenas 

condic;oes econ6micas, mas tambem possibilitando 0 exercicio da cidadania, 0 

desenvolvimento humane e a melhoria na qualidade de vida da populac;ao. 

Com 0 objetivo de garantir 0 equilibrio de oportunidades educacionais atraves 

do acesso e perman€mcia de crianc;as e jovens na escola foram criadas formas de 

financiamentos da Educac;ao. Dentre elas podemos citar 0 FUNDEF, criado em 

1996, que se tratava de um repasse de recursos financeiras ao ensino fundamental. 

Em 2007, essa diretriz de financiamento foi ampliada para toda a Educac;ao Basica, 

recebendo uma nova nomenclatura: FUNDEB. 

Um dos preceitos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac;ao 

Sasica e 0 investimento de um valor minima gasto por aluno, por ano, definido 

nacionalmente. Ao receber os recursos, 0 municipio deve exercer a sua func;ao 

redistributiva, aplicando os valores com equidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional define os percentuais de 

aplicac;oes dos recursos na Educac;ao. A Uniao deve destinar, no minimo, dezoito 

par cento de sua receita Iiquida de impostos, enquanto Estados, Distrito Federal e 

Municipios devem investir, no minimo, vinte e cinco por cento da receita dos 

impostos. 

A transpar€mcia na distribuic;ao e gestao dos recursos financeiras, a 

participac;ao de grupos deliberativos de contrale como os Conselhos de 

Acompanhamento e Contrale Social do FUNDEB devem ser fortalecidos e 

ampliados de maneira a atingir todos os recursos destinados aEducac;ao. 

De acordo com dados disponibilizados pelo setor de financ;as do municipio de 

Sao Joao da Boa Vista, evidenciam-se os gastos com a educac;ao municipal e suas 

respectivas receitas: 
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Recursos Investidos na Educacao - Municipio de Sao Joao da Boa Vista 

alores apurados de acordo com Quadro de Aplicaliao do Ensino, publicados conforme detenninada LRF 
onte: Setor de Contabilidade Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista. 2015. 

ponsavel pelo fornecimento dos dados: Adilson Rafael (Dpto. De Finanlias) 

Total de Percentua Recursos 
Gastos I Aplicado Pr6prios 

Educacao (25%) 

2010 29.230.258,74 26,36 24.270.848,85 

33.662.324,09 26,11 27.435.153,37 

45.234.234,37 25,87 29.049.461,36 

46.549.282,96 25,78 32.755.837,01 

54.010.579,52 29,34 40.759.958,73 

Os principais programas do MEC estao relacionados a cada meta do PNE. A 

seguir estao elencados os programas do MEC e do governo estadual que as 

instituiyoes escolares do municipio participam. 

•	 Brasil Carinhoso 

A Ayao Brasil Carinhoso e fornecer estimulos financeiros aos municipios e ao 

Distrito Federal com 0 objetivo de incentivar 0 aumento da quantidade de vagas para 

as crianyas de 0 a 48 meses (especialmente as beneficiarias do Boisa Familia) nas 

creches publicas ou conveniadas com 0 poder publico: 

o MEC antecipa os valores do Fundo de Manutenyao e Desenvolvimento da 

Educayao Basica (Fundeb) para as vagas em novas turmas de educayao infantil 

abertas pelos municipios e pelo Distrito Federal. Com isso, os municipios nao tem 

de esperar pela divulgayao dos resultados do Censo Escolar da Educayao Basica 

para receber os recursos; 

o MDS repassa 50% mais recursos por vaga ocupada por crianyas 

beneficiarias do Boisa Familia em creches publicas ou conveniadas. Essas duas 

medidas vem se somar ao financiamento para a construyao de novas creches que 0 

MEC ja proporcionava por meio do programa Prolnfancia. 

•	 Proinfancia 

Principal ayao do FNDE no campo da infraestrutura educacional, presta 

assistencia tecnica e transfere recursos financeiros a municipios e ao distrito Federal 

para construir creches e adquirir equipamentos e mobiliarios para a educayao 

infantil. 
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2010-2014 

Receitas do 
Fundeb 

12.743.059,14 

14.589.489,27 

19.305.188,13 

22.840.852,80 

22.781.978,85 

Receitas 
do Qese 

1.529.031,60 

1.881.961,30 

2.392.138,90 

2.887.922,34 

3.415.949,04 

Total 

67.773.198,33 

77.568.928,03 

95.981.022,76 

105.033.895,11 

120.968.466,14 
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• Acompanhamento da frequencia escolar no Programa Boisa Familia 

Responder ao compromisso do MEC no Programa Interministerial Boisa 

Familia, acompanhando a frequencia escolar e diagnosticando as razoes da baixa 

au nao frequencia, objetivando enfrentar a evasao e estimular a permanencia e a 

progressao educacional de crianc;as e jovens em situac;ao de vulnerabilidade. 

• Caminho da escola 

o programa Caminho da Escola foi criado com 0 objetivo de renovar a frota 

de veiculos escolares, garantir seguranc;a e qualidade ao transporte dos estudantes 

e contribuir para a reduc;ao da evasao escolar, ampliando, por meio do transporte 

diario, 0 acesso e a permanencia na escola dos estudantes matriculados na 

educac;ao basica da zona rural das redes estaduais e municipais. 

• Educa~ao digital 

Proinfo - funcionamento do Prolnfo se da de forma descentralizada, existindo 

em cada unidade da Federac;ao uma Coordenac;ao Estadual, e os Nucleos de 

Tecnologia Educacional (NTE), dotados de infraestrutura de informatica e 

comunicac;ao que reunem educadores e especialistas em tecnologia de hardware e 

software. 

• Mobiliario escolar 

Uma ac;ao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac;ao - FNDE, que tem 

por objetivo renovar e padronizar os mobiliarios das escolas no pais, garantindo 

qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e contribuindo 

para a permanencia dos alunos nas escolas. 

• Olimpiadas Escolares 

As Olimpiadas Escolares sao atualmente 0 maior evento esportivo escolar do 

Brasil. Desde 0 seu primeiro cicio, de 2005 ate 2008, 0 evento reune milhares de 

atletas escolares de instituic;oes de ensino pUblicas e privadas para uma competic;ao 

de abrangencia nacional, organizada pelo Comite Olimpico Brasileiro (COB) com 0 

apoio do Ministerio do Esporte. 

o segundo cicio dos Jogos Escolares da Juventude, iniciado em 2009 ate 

2012, mantem os objetivos de promover a inclusao social a partir do esporte, 

detectar novos talentos e criar um novo ambiente favoravel a continuidade da pratica 

esportiva no pais. Para participar do evento e necessario passar por seletivas 
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municipais e estaduais ate chegar a etapa nacional, em que os alunos representam 

aescola de origem. 

• Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

o programa consiste na transferEmcia automatica de recursos financeiros, 

sem necessidade de convenio ou outro instrumento congenere, para custear 

despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, camaras, 

serviyos de mecanica em freio, suspens80, cambio, motor, eletrica e funilaria, 

reCUperay80 de assentos, combustivel e lubrificantes do veiculo, utilizado para 0 

lransporte de alunos da educa980 basica publica residentes em area rural. Serve, 

lambem, para 0 pagamento de servi90s contratados junto a terceiros para 0 

lransporte escolar. 

• Programa Nacional do Livro Didatico - PNLD 

Programa Nacional do Livro Didatico (PNLD) tem como principal objetivo 

subsidiar 0 trabalho pedag6gico dos professores por meio da distribui980 de 

coleyoes de livros didaticos aos alunos da educa980 basica. Ap6s a avalia980 das 

obras, 0 Ministerio da Educa980 (MEC) publica 0 Guia de Livros Didaticos com 

resenhas das cole90es consideradas aprovadas. 0 guia e encaminhado as escolas, 

que escolhem, entre os titulos disponlveis, aqueles que melhor atendem ao seu 

projeto politico pedag6gico. 

• Ensino Medio Inovador 

o objetivo do ProEMI e apoiar e fortalecer 0 desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino medio, ampliando 0 tempo dos 

estudantes na escola e buscando garantir a forma980 integral com a inser980 de 

atividades que tornem 0 curriculo mais dinamico, atendendo tambem as expectativas 

dos estudantes do Ensino Medio e as demandas da sociedade contemporanea. 

• Exame Nacional do Ensino Medio - ENEM 

o Ministerio da Educa980 apresentou uma proposta de reformula98o do 

Exame Nacional do Ensino Medio (Enem) e sua utiliza980 como forma de sele980 

unificada nos processos seletivos das universidades publicas federais. 

A proposta tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de 

acesso as vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade academica e 

induzir a reestrutura980 dos curriculos do ensino medio. IJ 
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• Programa BPC na escola 

Monitorar 0 acesso e permanencia na escola dos Beneficiiuios do Beneficio 

da PrestaQao Continuada - BPC com deficiencia, na faixa etaria de 0 a 18 anos, por 

meio de aQoes articuladas, entre as areas da educaQao, assistencia social, direitos 

humanos e saude. 

• Programa escola acessivel 

o Programa disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro Direto na 

Escola - PDDE, as escolas contempladas pelo Programa ImplantaQao de Salas de 

Recursos Multifuncionais. No ambito deste programa sao financiaveis as seguintes 

ayoes: 

AdequaQao arquitet6nica: rampas, sanitarios, vias de acesso, instalaQao de 

corrimao e de sinalizaQao visual, tatil e sonora; 

AquisiQao de cadeiras de rodas, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros 

emobiliarios acessiveis; 

• Programa implantacao salas de recursos multifuncionais 

Programa disponibiliza as escolas publicas de ensino regular, conjunto de 

equipamentos de informatica, mobiliarios, materiais pedag6gicos e de acessibilidade 

para a organiza<;ao do espa<;o de atendimento educacional especializado. Cabe ao 

sistema de ensino, a seguinte contrapartida: disponibilizaQao de espaQo fisico para 

implantaQao dos equipamentos, mobiliarios e materiais didaticos e pedag6gicos de 

acessibilidade, bem como, do professor para atuar no AEE. 

~ • Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa 

Pacto Nacional pela Alfabetiza<;ao na Idade Certa e um compromisso formal 

assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municipios de 

assegurar que todas as crianQas estejam alfabetizadas ate os oito anos de idade, ao 

final do 3° ana do ensino fundamental. 

• Programa mais educacao 

o Programa Mais EducaQao, instituido pela Portaria Interministerial nO 

17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estrategia do 

Ministerio da EducaQao para induzir a ampliaQao da jornada escolar e a organizaQao 

curricular na perspectiva da EducaQao Integral. 

As escolas das redes publicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 

Federal fazem a adesao ao Programa e, de acordo com 0 projeto educativo em 
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curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento 

pedag6gico; educac;ao ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educac;ao; 

cultura e artes; cultura digital; promoc;ao da saude; comunicac;ao e uso de midias; 

investigac;ao no campo das ciE'mcias da natureza e educac;ao econ6mica. 

•	 Quadras Esportivas nas escolas 

Ha dois modelos: construc;ao de quadra coberta nova e construc;ao de 

cobertura para quadra ja existente. As duas modalidades sao direcionadas as 

escolas municipais ou estaduais. 

• Qualidade da Educa~ao BasicallDEB 

o IDEB- Ideb e 0 indice de Desenvolvimento da Educac;ao Basica, criado em 

2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira 

(Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer 

metas para a melhoria do ensino. 

o Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita 0 monitoramento 

da qualidade da Educac;ao pela populac;ao por meio de dados concretos, com 0 qual 

a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, 0 Ideb e 

calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovac;ao) e 

as medias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os indices de 

aprovac;ao sao obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. 

As medias de desempenho utilizadas sao as da Prova Brasil, para escolas e 

municipios, e do Sistema de Avaliac;ao da Educac;ao Basica (Saeb), para os estados 

e 0 Pais, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb sao 

diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com 0 objetivo unico de alcanc;ar 6 

pontos ate 2022, media correspondente ao sistema educacional dos paises 

desenvolvidos. 

•	 Fundo de Manuten~ao e Desenvolvimento da Educa~ao Basica e 

Valoriza~ao dos Profissionais da Educa~ao 

E um fundo especial, de natureza contabil e de ambito estadual (um fundo por 

estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase 

totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferencias dos estados, 

Distrito Federal e municipios, vinculados a educac;ao par forc;a do disposto no art. 

212 da Constituic;ao Federal. 
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Alem desses recursos, ainda compoe 0 Fundeb, a titulo de complementac;ao, 

uma parcela de recursos federais, sempre que, no ambito de cada Estado, seu valor 

par aluno nao alcanc;ar 0 minima definido nacionalmente. Independentemente da 

origem, todo 0 recurso gerado e redistribuido para aplicac;ao exclusiva na educac;ao 

basica. 

• Programa Dinheiro Direto na Escola 

o programa engloba varias ac;oes e objetiva a melhora da infraestrutura ffsica 

e pedag6gica das escolas e 0 reforc;o da autogestao escolar nos pianos financeiro, 

administrativo e didatico. Os recursos sao transferidos independentemente da 

celebrac;ao de convenio ou instrumento congenere, de acordo com 0 numero de 

alunos extraido do Censo Escolar do ana anterior ao do repasse. 

• Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as 

escolas de ensino publico das redes federal, estadual, municipal e do Distrito 

Federal, no ambito da educac;ao infantil (crecl1es e pre-escolas), do ensino 

fundamental, do ensino medio e educac;ao de jovens e adultos (EJA), com 0 

fornecimento de obras e demais materiais de apoio a pratica da educac;ao basica. 

Sao distribuidos as escolas por meio do PNBE; PNBE do Professor; PNBE 

Peri6dicos e PNBE Tematico acervos compostos por obras de literatura, de 

referencia, de pesquisa e de outros materiais relativos ao curriculo nas areas de 

conhecimento da educac;ao basica, com vista a democratizac;ao do acesso as fontes 

de informac;ao, ao fomento a leitura e a formac;ao de alunos e professores leitores e 

ao apoio a atualizac;ao e ao desenvolvimento profissional do professor. 

• Salario Educacao (QESE) 

o salario-educac;ao, instituido em 1964, e uma contribuic;ao social destinada 

ao financiamento de programas, projetos e ac;oes voltados para 0 financiamento da 

educac;ao basica publica e que tambem pode ser aplicada na educac;ao especial, 

desde que vinculada a educac;ao basica. 

Sao contribuintes do salario-educac;ao as empresas em geral e as entidades 

publicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdencia Social, entendendo

se como tal qualquer firma individual ou sociedade que assume 0 risco de atividade 

economica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou nao, sociedade de economia 
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mista, empresa publica e demais sociedades instituidas e mantidas pelo poder 

publico, nos termos do § 2°, art. 173 da Constitui<;ao. 

A cota estadual e municipal da contribui<;ao social do salario-educa<;ao e 

integralmente redistribuida entre os estados e seus municipios, de forma 

proporcional ao numero de alunos matriculados na educa<;ao basica das respectivas 

redes de ensino apurado no censo escolar do exercicio anterior ao da distribui<;ao. 

• Programa Brasil Alfabetizado 

o objetivo e promover a supera<;ao do analfabetismo entre jovens com 15 

anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universaliza<;ao do ensino 

fundamental no Brasil. Apoia tecnica e financeiramente os projetos de alfabetiza<;ao 

de jovens, adultos e idosos apresentados pelos estados, municipios e Distrito 

Federal. 

• Pronatec 

Oferta de Educa<;ao de Jovens e Adultos (EJA) articulada a educa<;ao 

profissional no ambito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnico e 

Emprego (Pronatec). 

• Fundo e Financiamento Estudantil (FIES) 

o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e um programa do Ministerio da 

Educayao destinado a financiar a gradua<;ao na educa<;ao superior de estudantes 

matriculados em institui<;oes nao gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os 

estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avalia<;ao positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministerio da Educa<;ao. 

• Programa Universidade para Todos - PROUNI 

E 0 programa do Ministerio da Educa<;ao que concede bolsas de estudo 

integrais e parciais de 50% em institui<;oes privadas de educa<;ao superior, em 

cursos de gradua<;ao e sequenciais de forma<;ao especifica, a estudantes brasileiros 

sem diploma de nivel superior. 

• Sistema de Sele~ao Unificado - SISU 

o Sistema de Sele<;ao Unificada (Sisu) e 0 sistema informatizado gerenciado 

pelo Ministerio da Educa<;ao (MEC) no qual institui<;oes publicas de ensino superior 

oferecem vagas para candidatos participantes 
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• Ciencias sem fronteira 

Ci€mcia sem Fronteiras e um programa que busca promover a consolida~ao, 

expansao e internacionaliza~ao da ciencia e tecnologia, da inova~ao e da 

competitividade brasileira por meio do intercambio e da mobilidade internacional. A 

iniciativa e fruto de esfor~o conjunto dos Ministerios da Ciencia, Tecnologia e 

Inova~ao (MCTI) e do Ministerio da Educa~ao (MEC), por meio de suas respectivas 

institui~6es de fomento - CNPq e Capes -, e Secretarias de Ensino Superior e de 

Ensino Tecnol6gico do MEC. 

• Nutric;ao Escolar- PNAE 

Parceria com 0 municipio para distribui~ao de merenda nas escolas para os 

alunos de ensino fundamental e medio nas escolas estaduais 

• Transporte Escolar - PNATE 

Parceria com 0 municipio para transportar os alunos de zona rural das redes 

municipais e estaduais de ensino ate as escolas. 

PROGRAMAS ESTADUAIS 

• Conselho de escola 

o Conselho de Escola e um importante canal de comunica~ao para uma 

gestao democratica e participativa da unidade escolar, que tem como foco 0 aluno. 

o grupo pode ser definido como 6rgao colegiado fundamental, pois envolve 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, constituindo-se em 

espa~o de constru~ao de novas maneiras de compartilhar 0 poder de decisao e a 

corresponsabilidade da escola. 

o Conselho de Escola e fruto de um processo coerente e efetivo de 

constru~ao coletiva e tem papel decisive na democratiza~ao da educa~ao na escola 

para discutir, definir e acompanhar 0 desenvolvimento da proposta pedag6gica. 

• Periodo Integral 

Escolas que contam com jornada de estudos de ate nove horas e meia. 

Programas que oferecem aos alunos a possibilidade de cursar 0 Ensino Tecnico 

aliado ao Ensino Medio. Centros de Linguas que ensinam idiomas como italiano, 

frances e japones gratuitamente aos estudantes da rede estadual no turno seguinte 

ao das aulas regulares. Essas sao algumas das iniciativas da Secretaria da 

Educa~ao focadas em oferecer aos jovens paulistas ensino de tempo integral. 
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• Programa Creche Escola 

Construc;ao de Creches - Parceria com os municipios para construc;ao de
 

creches e tem como objetivo ampliar 0 atendimento na Educac;ao Infantil.
 

• Centro de Estudo de Linguas 

Programa do estado de Sao Paulo que proporciona 0 ensino de ate sete 

idiomas para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Medio matriculados na rede 

publi:ca do estado. 

Oferecer aos alunos matriculados em escolas da rede estadual a 

oportunidade de aprender novos idiomas e 0 objetivo do Centro de Estudo de 

Unguas (CEl). Em todo 0 Estado de Sao Paulo, mais de 200 unidades 

disponibilizam cursos de ingles, espanhol, frances, alemao, italiano, japones e 

mandarim, conforme a demanda de cada regiao. 

Alem do estudo da lingua estrangeira, os estudantes ampliam sua formac;ao 

cultural, explorando nas aulas os costumes de outros paises. A oferta dos cursos 

atende uma necessidade do mercado de trabalho, aumentando as chances de 

inserc;ao profissional para os alunos. 

o acesso aos cursos e gratuito. Podem se inscrever alunos do Ensino 

Fundamental, Ensino Medio ou Educac;ao de Jovens e Adultos (EJA). 

Desde agosto de 2003 a Secretaria da Educac;ao do Estado de Sao Paulo, 

por meio do Programa Escola da Familia, estimula as unidades de ensino publicas 

estaduais a abrirem seus espac;os para a comunidade aos finais de semana. 

• Escola da Familia 

Sob a tutela de educadores encarregados pelo programa, parcerias com 

empresas e organizac;oes nao governamentais, e contando com a participac;ao de 

voluntarios e jovens educadores universitarios (bolsistas do Programa Boisa 

Universidade), muitos bairros puderam encontrar na escola um espac;o de lazer, 

acesso a servic;os publicos e experiencia de convivio e solidariedade. 

Para que 0 programa acontec;a, a Secretaria da Educac;ao do Estado de Sao 

Paulo oferece, anualmente, recursos financeiros as escolas participantes e coloca 

um Educador, seja um professor, profissional da rede, seja um vice-diretor, para 

coordenar as atividades dos finais de semana, supervisionados pelo diretor da 

unidade escolar. As escolas que aderem ao Programa Escola da Familia estao 

92
 



,mE' SAO lOAO DR lOA YIITA 

tambem sob a coordena9ao, na sua regiao, do dirigente de ensino e sua equipe: um 

supervisor e um professor coordenador do nucleo pedag6gico. 

• Programa Educa~ao - Compromisso de Sao Paulo 

Iniciado em 2011, estabelece um pacta com a sociedade em prol da 

educa9ao. Entre suas principais metas, 0 programa pretende fazer com que a rede 

estadual paulista figure entre os 25 melhores sistemas de educayao do mundo nas 

medi90es internacionais, alem de posicionar a carreira de professor entre as dez 

mais desejadas do Estado. 

o programa foi construido em conjunto com educadores e funcionarios da 

rede estadual paulista. Ao lange de encontro com milhares de profissionais que 

atuam diariamente na rotina de escolas e salas de aula, formatou-se uma proposta 

com base nas demandas e anseios dos educadores. 

o programa esta estruturado em cinco pilares, que nortearam 0 foco de 

atua9ao, a cria9ao de novos projetos e as demais a90es da Secretaria da Educa9ao 

ao lange da gestao. 

Educa9ao cria plataformas digitais em conjunto com a rede e investe no uso 

de novas tecnologias para aprimorar ensino 

Com foco na melhoria continua da qualidade de ensino e do desempenho 

escolar dos alunos e no preparo desses jovens na era digital e do conhecimento, a 

Secretaria da Educa9ao criou 0 programa Novas Tecnologias, Novas Possibilidades. 

o objetivo e aprimorar 0 processo de aprendizagem por meio da 

disponibiliza9ao de ferramentas e recursos pedag6gicos tecnol6gicos aos 

professores e alunos, estimulando a incorpora9ao de novas tecnologias em sala de 

aula. Para isso, a Educa9ao vai investir em infraestrutura e forma9ao dos docentes, 

sempre com foco no curriculo do Estado, para construir, em conjunto com a rede, 

plataformas interativas de conteudo. 

• Sistema de Prote~ao Escolar 

Consolida um conjunto de a90es, metodos e ferramentas que visam a 

disseminar e articular praticas voltadas a preven9ao de conflitos no ambiente 

escolar, a integra9ao entre a escola e a rede social de garantia dos direitos da 

crian9a e do adolescente e a prote9ao da comunidade escolar e do patrim6nio 

publico. 
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• Indice de Desenvolvimento da Educa~ao de Sao Paulo (Idesp) 

Um dos principais indicadores da qualidade do ensino na rede estadual 

paulista. Criado em 2007, 0 indice estabelece metas que as escolas devem alcan9ar 

ana a ano. 

Os objetivos de cada escola sao tra9ados levando em considera9aO 0 

desempenho dos alunos no Sistema de Avalia9aO do Rendimento Escolar do Estado 

de Sao Paulo (Saresp) e 0 fluxo escolar de cada cicio. Por esse motivo, a unidade 

escolar tera uma meta diferente para cada cicio que oferecer. 

• Nutri~ao Escolar 

Parceria com 0 municipio para distribui9aO de merenda nas escolas para os 

alunos de ensino fundamental e medio nas escolas estaduais 

• Transporte Escolar 

Parceria com 0 municipio para transportar os alunos de zona rural das redes 

municipais e estaduais de ensino ate as escolas. Ver 

dados do transporte escolas no anexo 4. 
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B- ACOMPANHAMENTO E AVALIACAo DO PLANO 

Em conformidade com 0 Plano Nacional de Educac;:ao, devem-se prever 

mecanismos de acompanhamento e avaliac;:ao para que as ac;:oes previstas neste 

documento sejam asseguradas ao longo do tempo. 

Estas avaliac;:oes tern carc~ter formativo, visto que ao longo da aplicabilidade 

deste plano devem ser consideradas adaptac;:oes e medidas corretivas de acordo 

com as possiveis mudanc;:as da realidade. E obviamente, os ajustes estao fadados a 

um acompanhamento adequado durante todo 0 percurso do Plano Municipal de 

Educac;:ao. 

Para que 0 Plano Nacional seja exequivel, a legislac;:ao preve que se 

desdobrem pianos estaduais e municipais e, assim se componha urn conjunto de 

ar;oes coerentes e articuladas com 0 objetivo de cumprir as metas preestabelecidas, 

atraves de esforc;:os mutuos entre Uniao, Estados e Municipios. 

De acordo com a Lei 13.005 (25/06/2014), ao Ministerio da Educac;:ao cabe 

um importante papel indutor e de cooperac;:ao tecnica e financeira, visto que muitas 

ar;oes cabem a Uniao, devido ao seu maior poder de mobilizac;:ao e realizac;:ao. 

Reiterando a referida legislac;:ao, considera-se fundamental as func;:oes do 

Conselho Nacional de Secretarios Estaduais de Educac;:ao - CONSED e a Uniao 

Nacional de Dirigentes Municipais de Educac;:ao - UNDIME, nos temas referentes a 
Educac;:ao Basica, assim como 0 Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

- CRUB, naqueles relativos a educac;:ao superior. Assim como, a participac;:ao de 

entidades da comunidade educacional, dos trabalhadores da educac;:ao, dos 

estudantes e dos pais reunidos nas suas entidades representativas. Alem de se 

considerar imprescindivel que algumas entidades da sociedade civil, diretamente 

interessadas e, responsaveis pelos direitos da crianc;:a e do adolescente participem 

do acompanhamento e da avaliac;:ao do Plano Municipal de Educac;:ao. 

Conforme esta lei, que aprova 0 Plano Nacional de Educac;:ao, atribui-se a 

corresponsabilidade na boa conduc;:ao deste plano aos conselhos governamentais 

com representac;:ao da sociedade civil como 0 Conselho Nacional dos Direitos da 

Crianc;:a e do Adolescente - CONANDA, os Conselhos Estaduais e Municipais dos 

Direitos da Crianc;:a e do Adolescente e os Conselhos Tutelares (Lei n. 8069/90). Os 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenc;:ao e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza9ao do Magisterio - FUNDEF, 

organizados nas tres esferas administrativas. 

Atraves da avalia9ao do Plano Nacional de Educa9ao, com os dados e 

analises qualitativas e quantitativas fomecidos pelo sistema de avalia9ao ja operado 

pelo Ministerio da Educa9ao, nos diferentes niveis, 0 municipio devera nortear suas 

pr6prias avalia90es, enriquecendo os dados e promovendo estudos para que se 

amplie a eficacia de suas a90es e se cumpra as metas vislumbradas. 

Assim como no PNE, 0 Plano Municipal de Educa9ao so tera seus objetivos e 

as metas alcan9ados se e'le for considerado como um compromisso da sociedade 

para consigo mesma. 

Concretamente, 0 acompanhamento e a avalia9ao do Plano atraves das 

seguintes a90es: 

1. Elabora9ao de relatorios circunstanciados, pelo Departamento Municipal de 

Educa9ao, anualmente, descrevendo as metas e objetivos alcan9ados e as 

a90es que nao foram cumpridas nos prazos estabelecidos. Referidos 

relatorios serao encaminhados ao Chefe do Poder Executivo, Camara 

Municipal e Conselho Municipal de Educa9ao. 

2. Realiza9ao de revisoes periodicas - a cada 2 (dois) anos - do presente 

Plano, cabendo a Camara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, 

com vistas a corre90es de deficiencias e distor90es. 

3. Acompanhamento permanente da execu9ao do Plano pelo Conselho 

Municipal de Educa9ao. 
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Meta 1: Universalizar, ate 2016, a educa~ao infantil na pre-escola para as 
crian~as de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educa~ao 

infantil em creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crian~as de ate 3 (tres) anos ate 0 final da vigencia deste PME. 

Estrategias: 

1.1) Amp/iar a oferta de vagas na educa9ao infantil municipal mediante a 
constru9ao de novas unidades, garantindo a amplia9ao dos recursos humanos 
especializados, assim como materiais e equipamentos adequados seguindo 0 
padrao nacional de qualidade, considerando peculiaridades locais, em colabora9ao 
com a Uniao e 0 Estado; 

1.2) manter atualizado 0 diagn6stico do municipio de modo a planejar a 
constru9ao e viabiliza9ao de equipamentos educacionais favorecendo 0 atendimento 
da popula9ao local; 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colabora9ao, levantamento da 
demanda por creche para a popula9ao de ate 3 (tres) anos, como forma de planejar 
a oferta e verificar 0 atendimento da demanda manifesta; 

1.4) disponibilizar a lista de espera com a demanda manifesta, em pelo menos 
1(um) meio de comunica9ao de livre acesso a popula9ao, para consulta e 
acompanhamento, observadas as atualiza90es mensais; 

1.5) aderir, em regime de colabora9ao e respeitadas as normas de 
acessibilidade, ao programa nacional de constru9ao e reestrutura9ao de escolas, 
bem como de aquisi9ao de equipamentos, visando aexpansao e a melhoria da rede 
fisica de escolas publicas de educa9ao infantil; 

1.6) implantar, ate 0 segundo ana de vigencia deste PME, avalia9ao da 
educa9ao infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parametros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura fisica, 0 quadro de pessoal, as 
condi90es de gestao, os recursos pedag6gicos, a situa9ao de acessibilidade, entre 
outros indicadores relevantes. 

1.7) articular, temporariamente e se necessario, a oferta de matriculas gratuitas 
em creches certificadas como entidades beneficentes de assistencia social na area 
de educa9ao com a expansao da oferta na rede escolar publica; 

1.8) promover a forma9ao inicial e continuada dos profissionais da educa9ao 
infantil, garantindo, progressivamente, 0 atendimento por profissionais com forma9ao 
superior; 

1.9) promover e estimular a forma9ao continuada dos professores viabilizando 
o aperfei90amento de praticas pedag6gicas por meio de iniciativas da Uniao, Estado 
e Municipio; 
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1.10) estimular a articulaC;80 entre p6s-graduaC;80, nucleos de pesquisa e 
cursos de formaC;80 para profissionais da educaC;80, de modo a garantir a 
elaboraC;80 de curriculos e propostas pedag6gicas que incorporem os avanc;os de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e as teorias educacionais 
no atendimento da populaC;80 de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.11) estabelecer mecanismos para 0 acompanhamento individualizado dos 
alunos da educaC;80 infantil, com 0 intuito de acompanhar 0 desenvolvimento da 
crianc;a em seus aspectos qualitativos. 

1.12) priorizar 0 acesso a educaC;80 infantil e fomentar a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiEmcia, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaC;80, 
assegurando a educaC;80 bilingue para crianc;as surdas e a transversalidade da 
educaC;80 especial nessa etapa da educaC;80 basica; 

1.13) implementar, em carater complementar, programas de orientaC;80 e apoio 
as familias, por meio da articulaC;80 das areas de educaC;80, saude e assistEmcia 
social, com foco no desenvolvimento integral das crianc;as de ate 3 (tres) anos de 
idade; 

1.14) preservar as especificidades da educaC;80 infantil na organizaC;80 das 
redes escolares, garantindo 0 atendimento da crianc;a de 0 (zero) a 5 (cinco) anos 
em estabelecimentos que atendam a parametros nacionais de qualidade, e a 
articulaC;80 com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) 
anos de idade no ensino fundamental; 

1.15) fortalecer 0 acompanhamento e 0 monitoramento do acesso e da 
permanencia das crianc;as na educaC;80 infantil, em especial dos beneficiarios de 
programas de transferencia de renda, em colaboraC;80 com as familias e com os 
6rg80s publicos de assistencia social, saude e proteC;80 a infancia; 

1.16) promover a busca ativa de crianc;as em idade correspondente a 
educaC;80 infantil, em parceria com 6rg80s publicos de assistencia social, saude e 
proteC;80 a infancia, preservando 0 direito de OPC;80 da familia em relaC;80 as 
crianc;as de ate 3 (tres) anos; 

1.17) manter e aprimorar os documentos curriculares do Municipio de acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EducaC;80 Infantil, garantindo os 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos da educaC;80 
infantil com 0 intuito de garantir a formaC;80 basica; 

1.18) estimular 0 acesso a educaC;80 infantil em tempo integral, para todas as 
crianc;as de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a EducaC;80 Infantil. 
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Meta 2: Universalizar 0 ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
populac;ao de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, ate 0 ultimo ano de vigencia deste PME. 

Estrategias: 

2.1) Manter e aprimorar os documentos curriculares do Municfpio de acordo 
com as proposta nacional comum, garantindo os direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental, afim de 
garantir a forma9ao basica comum; 

2.2) pactuar entre Uniao, Estados e Municfpios, no ambito da instancia 
permanente de que trata 0 § 5° do art. 7° a Lei 13.005/14, a implanta9ao dos direitos 
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarao a base nacional 
comum curricular do ensino fundamental; 

2.3) criar mecanismos para 0 acompanhamento individualizado dos alunos do 
ensino fundamental; 

2.4) garantir mecanismos de refor90 e recupera9ao paralela de 
acompanhamento escolar continuos e sistematicos; 

2.5) delinear politicas e a90es para superar a repetencia e a evasao que 
causam a defasagem idade-serie. 

2.6) fortalecer 0 acompanhamento e 0 monitoramento do acesso, da 
permanencia e do aproveitamento escolar dos beneficiarios de programas de 
transferencia de renda, bem como das situa90es de discrimina9ao, preconceitos e 
violencias na escola, visando ao estabelecimento de condi90es adequadas para 0 
sucesso escolar dos alunos, em colabora9ao com as familias e com orgaos publicos 
de assistencia social, saude e prote9ao a infancia, adolescencia e juventude; 

2.7) promover a busca ativa de crian9as e adolescentes fora da escola, em 
parceria com orgaos publicos de assistencia social, saude e prote9ao a infancia, 
adolescencia e juventude; 

2.8) desenvolver tecnologias pedagogicas que combinem, de maneira 
articulada, a organiza9ao do tempo e das atividades didaticas entre a escola e 0 
ambiente comunitario, considerando as especificidades da popula9ao; 

2.9) disciplinar, no ambito dos sistemas de ensino, a organiza9ao flexivel do 
trabalho pedagogico, incluindo adequa9ao do calendario escolar de acordo com a 
realidade local, a identidade cultural e as condi90es climaticas da regiao; 

2.10) promover a rela9ao das escolas com institui90es e movimentos culturais, 
a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre frui9ao dos 
alunos dentro e fora dos espa90s escolares, assegurando ainda que as escolas se 
tornem polos de cria9ao e difusao cultural; 
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2.11) incentivar a participac;ao dos pais ou responsaveis no acompanhamento 
das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relac;oes entre as 
escolas e as familias; 

2.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a 
atividades de carater itinerante; 

2.13) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de 
estimulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

2.14) promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminac;ao do desporto 
educacional e de desenvolvimento esportivo nacional; 

2.15) incentivar praticas pedag6gicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relac;ao entre teoria e pratica, por meio de curriculos escolares que 
organizem, de maneira flexivel e diversificada, conteudos obrigat6rios e eletivos em 
dimensoes como ciEmcia, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte; 

2.16) promover e estimular a formac;ao continuada dos professores viabilizando 
o aperfeic;oamento de praticas pedag6gicas por meio de iniciativas da Uniao, Estado 
e Municipio; 

2.17) priorizar 0 acesso ao ensino fundamental e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos 
com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotac;ao, assegurando a educac;ao bilingue para crianc;as surdas e a 
transversalidade da educac;ao especial nessa etapa da educac;ao basica; 

Meta 3: universalizar, ate 2016, 0 atendimento escolar para toda a 
popula~ao de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, ate 0 final do periodo 
de vigencia deste PME, a taxa Iiquida de matriculas no ensino medio para 85% 
(oitenta e cinco por cento). 

Estrategias: 

3.1) Aderir e colaborar com 0 programa nacional de renovac;ao do ensino 
medio, a fim de incentivar praticas pedag6gicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relac;ao entre teoria e pratica, por meio de curriculos escolares que 
organizem, de maneira flexivel e diversificada, conteudos obrigat6rios e eletivos 
articulados em dimensoes como ciencia, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 
esporte, garantindo-se a aquisic;ao de equipamentos e laborat6rios, a produc;ao de 
material didatico especifico, a formac;ao continuada de professores e a articulac;ao 
com instituic;oes academicas, esportivas e culturais; 
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3.2) pactuar entre Uniao, Estados e Municipios, no ambito da instancia 
permanente de que trata 0 § 5° do art. 7° da Lei 13.005/14, a implantac;ao dos 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarao a base 
nacional comum curricular do ensino medio; 

3.3) garantir a fruic;ao de bens e espac;os culturais, de forma regular, bem como 
aampliac;ao da pratica desportiva, integrada ao curriculo escolar; 

3.4) fomentar e manter programas e ac;oes de correc;ao de fluxo do ensino 
fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno com 
rendimento escolar defasado e pela adoc;ao de praticas como aulas de reforc;o no 
turno complementar, estudos de recuperac;ao e progressao parcial, de forma a 
reposiciona-Io no cicio escolar de maneira compativel com sua idade; 

3.5) fomentar a expansao das matriculas gratuitas de ensino medio integrado a 
educac;ao profissional, observando-se as peculiaridades da populac;ao; 

3.6) estruturar e fortalecer 0 acompanhamento e 0 monitoramento do acesso e 
da permanencia dos e das jovens beneficiarios de programas de transferencia de 
renda, no ensino medio, quanta a frequencia, ao aproveitamento escolar e a 
interac;ao com 0 coletivo, bem como das situac;oes de discriminac;ao, preconceitos e 
violencias, praticas irregulares de explorac;ao do trabalho, consumo de drogas, 
gravidez precoce, em colaborac;ao com as familias e com 6rgaos publicos de 
assistencia social, saude e protec;ao a adolescencia e juventude; 

3.7) promover a busca ativa da populac;ao de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos fora da escola, em articulac;ao com os servic;os de assistencia social, saude e 
protec;ao aadolescencia e ajuventude; 

3.8) fomentar programas de educac;ao e de cultura para a populac;ao urbana e 
rural de jovens, na faixa etaria de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, 
com qualificac;ao social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e 
com defasagem no fluxo escolar; 

3.9) redimensionar a oferta de ensino medio nos turnos diurno e noturno, bem 
como a distribuic;ao territorial das respectivas escolas, de forma a atender a toda a 
demanda, de acordo com as necessidades especificas dos alunos; 

3.10) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino medio, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de 
carater itinerante; 

3.11) participar das politicas de prevenc;ao a evasao motivada por preconceito 
ou quaisquer formas de discriminac;ao, criando rede de protec;ao contra formas 
associadas de exclusao; 

3.12) estimular a participac;ao dos adolescentes nos cursos das areas 
tecnol6gicas e cientificas. 
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Meta 4: Universalizar, para a populacao de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habi,lidades ou superdotacao, 0 acesso it educacao basica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou servicos especializados, publicos ou 
conveniados. 

Estrategias: 

4.1) Aferir 0 numero de matriculas dos estudantes da educac;ao regular da rede 
publica que recebam atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar com 0 objetivos do duplo computo nos repasses do Fundo de 
Manutenc;ao e Desenvolvimento da Educac;ao Basica e de Valorizac;ao dos 
Profissionais da Educac;ao- FUN DEB; 

4.2) promover, no prazo de vigencia deste PME, a universalizac;ao do 
atendimento escolar ademanda manifesta pelas familias de crianc;as de 0 (zero) a 3 
(tres) anos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotac;ao, observado 0 que dispoe a Lei nO 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educac;ao nacional; 

4.3) implantar, ao lange deste PME, salas de recursos multifuncionais e 
fomentar a formac;ao continuada de professores para 0 atendimento educacional 
especializado nas escolas publicas do municipio; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou servic;os especializados, publicos ou 
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos alunos com 
deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotac;ao, matriculados na rede publica de educac;ao basica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliac;ao, ouvidos a familia e 0 aIuno; 

4.5) estimular a criac;ao de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 
assessoria, articulados com instituic;oes academicas e integrados por profissionais 
das areas de saude, assistencia social, pedagogia e psicologia, para apoiar 0 

trabalho dos professores da educac;ao basica com os alunos com deficiencia, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotac;ao; 

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituic;oes publicas, para garantir 0 acesso e a permanencia dos 
alunos com deficiencia por meio da adequac;ao arquitetonica, da oferta de transporte 
acessivel e da disponibilizac;ao de material didatico proprio e de recursos de 
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexte escolar, em todas as etapas, 
niveis e modalidades de ensino, a identificac;ao dos alunos com altas habilidades ou 
superdotac;ao; 

4.7) garantir a oferta de educac;ao bilingue, em Lingua Brasileira de Sinais 
LIBRAS como primeira lingua e na modalidade escrita da Lingua Portuguesa como 

103
 



'IIE· 'AO 1010 DA lOR Visn 

segunda lingua, aos alunos surdos e com deficiemcia auditiva de 0 (zero) a 17 
(dezessete) anos, em escolas e classes bilingues e em escolas inclusivas, nos 
termos do art 22 do Decreto n

O 
5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos artigos 24 

e 30 da Conven<;ao sobre os Direitos das Pessoas com Deficiencia, bem como a 
ado<;ao do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educa<;ao inclusiva, vedada a exclusao do ensino 
regular sob alega<;ao de deficiencia e promovida a articula<;ao pedag6gica entre 0 

ensino regular eo atendimento educacional especializado; 

4.9) fortalecer 0 acompanhamento e 0 monitoramento do acesso a escola e ao 
atendimento educacional especializado, bem como da permanencia e do 
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiencia, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdota<;ao beneficiarios de programas de 
transferencia de renda, juntamente com 0 combate as situa<;oes de discrimina<;ao, 
preconceito e violencia, com vistas ao estabelecimento de condi<;oes adequadas 
para 0 sucesso educacional, em colabora<;ao com as famflias e com os 6rgaos 
publicos de assistencia social, saude e prote<;ao a infancia, a adolescencia e a 
juventude; 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para 0 desenvolvimento de metodologias, 
materiais didaticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas a 
promo<;ao do ensino e da aprendizagem, bem como das condi<;oes de acessibilidade 
dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdota<;ao; 

4.11) promover a articula<;ao intersetorial entre 6rgaos e politicas publicas de 
saude, assistencia social e direitos humanos, em parceria com as familias, com 0 fim 
de desenvolver modelos de atendimento voltados a continuidade do atendimento 
escolar, na educa<;ao de jovens e adultos, das pessoas com deficiencia e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior a faixa etaria de 
escolariza<;ao obrigat6ria, de forma a assegurar a aten<;ao integral ao lange da vida; 

4.12) implementar equipes de profissionais da educa<;ao para atender a 
demanda do processo de escolariza<;ao dos estudantes com deficiencia, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota<;ao, garantindo a oferta 
de professores do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 
auxiliares, tradutores e interpretes de Libras, guias-interpretes para surdos-cegos, 
professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilingues; 

4.13) aderir e apoiar indicadores de qualidade e politica de avalia<;ao e 
supervisao para 0 funcionamento de institui<;oes publicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdota<;ao; 

4.14) incentivar a inclusao nos cursos de licenciatura enos demais cursos de 
forma<;ao para profissionais da educa<;ao, inclusive em nivel de p6s-gradua<;ao, 
observado 0 disposto no caput do art. 207 da Constitui<;ao Federal, dos referenciais 
te6ricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem 
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relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiEmcia, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotac;ao; 

4.15) promover parcerias com instituic;oes comunitarias, confessionais ou 
filantr6picas sem fins lucrativos, conveniadas com 0 poder publico, visando a ampliar 
as condic;oes de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiEmcia, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotac;ao 
matriculadas nas redes publicas de ensino; 

4.16) promover parcerias com instituic;oes comunitarias, confessionais ou 
filantr6picas sem fins lucrativos, conveniadas com 0 poder publico, visando a ampliar 
a oferta de formac;ao continuada e a produc;ao de material didatico acessivel, assim 
como os servic;os de acessibilidade necessarios ao pleno acesso, participac;ao e 
aprendizagem dos estudantes com deficiencia, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotac;ao matriculados na rede publica 
de ensino; 

4.17) promover parcerias com instituic;oes comunitarias, confessionais ou 
filantr6picas sem fins lucrativos, conveniadas com 0 poder publico, a fim de 
favorecer a participac;ao das familias e da sociedade na construc;ao do sistema 
educacional inclusivo. 

4.18) Incentivar a formac;ao continuada dos professores para a educac;ao 
especial. 

3QMeta 5: Alfabetizar todas as crian~as, no maximo, ate 0 final do 
(terceiro) ano do ensino fundamental. 

Estrategias: 

5.1) estruturar os processos pedag6gicos de alfabetizac;ao, nos anos iniciais do 
ensino fundamental, articulando-os com as estrategias desenvolvidas na pre-escola, 
com qualificac;ao e valorizac;ao dos professores alfabetizadores e com apoio 
pedag6gico especifico, a fim de garantir a alfabetizac;ao plena de todas as crianc;as; 

5.2) participar dos instrumentos de avaliac;ao nacional e se necessario, do 
estadual, peri6dicos e especificos para aferir a alfabetizac;ao das crianc;as, aplicados 
a cada ana, bem como criar instrumentos de avaliac;ao e monitoramento, 
implementando medidas pedag6gicas para alfabetizar todos os alunos ate 0 final do 
terceiro ana do ensino fundamental; 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
alfabetizac;ao de crianc;as, assegurada a diversidade de metodos e propostas 
pedag6gicas, bem como 0 acompanhamento dos resultados nas instituic;oes de 
ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, 
como recursos educacionais abertos; 
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5.4) fomentar 0 desenvolvimento de tecnologias educacionais e de praticas 
pedag6gicas inovadoras que assegurem a alfabetizac;ao e favorec;am a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens 
metodol6gicas e sua efetividade; 

5.5) promover e estimular a formac;ao continuada de professores para a 
alfabetizac;ao de crianc;as, com 0 conhecimento de novas tecnologias educacionais e 
praticas pedag6gicas inovadoras, estimulando a articulac;ao entre programas de p6s
graduac;ao stricto sensu e ac;oes de formac;ao continuada de professores para a 
a~fabetizac;ao; 

5.6) apoiar a alfabetizac;ao das pessoas com deficiE!ncia, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetizac;ao bilingue de pessoas surdas, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal. 

Meta 6: Oferecer educac;ao em tempo integral em, no mlnlmO, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas publicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educac;ao basica. 

Estrategias: 

6.1) promover, com 0 apoio da Uniao, a oferta de educac;ao basica publica em 
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedag6gico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que 0 tempo de 
permanencia dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual 
ou superior a 7 (sete) horas diarias durante todo 0 ana letivo; 

6.2) instituir, em regime de colaborac;ao, programa de construc;ao de escolas 
com padrao arquitet6nico e de mobiliario adequado para atendimento em tempo 
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianc;as em situac;ao de 
vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaborac;ao, programa de 
ampliac;ao e reestruturac;ao das escolas publicas, por meio da instalac;ao de quadras 
poliesportivas, laborat6rios, inclusive de informatica, espac;os para atividades 
culturais, bibliotecas, audit6rios, cozinhas, refeit6rios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produc;ao de material didatico e da formac;ao de 
recursos humanos para a educac;ao em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulac;ao da escola com os diferentes espac;os educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos publicos, como centros comunitarios, 
bibliotecas, prac;as, parques, museus, teatros, cinemas e planetarios; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas a ampliac;ao da jornada escolar 
de alunos matriculados nas escolas da rede publica de educac;ao basica por parte 
das entidades privadas de servic;o social vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante e em articulac;ao com a rede publica de ensino; 
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6.6) orientar a aplicaC;80 da gratuidade de que trata 0 art. 13 da Lei n
O 

12.101, 
de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliaC;80 da jornada escolar de 
alunos das escolas da rede publica de educaC;80 basica, de forma concomitante e 
em articulaC;80 com a rede publica de ensino; 

6.7) atender as escolas da zona rural na oferta de educaC;80 em tempo integral, 
com base em consulta previa e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educaC;80 em tempo integral para pessoas com defici€mcia, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaC;80 na faixa 
etaria de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da propria escola ou em instituic;oes especializadas; 

6.9) adotar medidas para otimizar 0 tempo de perman€mcia dos alunos na 
escola, direcionando a expans80 da jornada para 0 efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educac;ao basica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes medias nacionais para 0 Ideb: 

lOEB 

Anos iniciais 
fundamental 

Anos finais 
fundamental 

Ensino medio 

do 

do 

ensino 

enslno 

2015 2017 2019 
1 

202 

5,2 5,5 5,7 6,0 

4,7 5,0 5,2 5,5 

4,3 4,7 5,0 5,2 

Estrategias: 

7.1) Atualizar as diretrizes curriculares do mUniCipiO, em todos os niveis de 
ensino, de acordo com a base nacional comum dos curriculos, garantindo direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos a serem atingidos nos 
tempos e etapas de sua organizaC;80, com vistas a garantir formaC;80 basica comum 
e prevenir a disfunC;80 serie-idade; 

7.2) assegurar, por meio de monitoramento que: 

a) no quinto ana de vigencia deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) 
dos alunos do ensino fundamental e do ensino medio tenham alcanc;ado nivel 
suficiente de aprendizado em relaC;80 aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ana de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, 0 
nivel desejavel; 
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b) no ultimo ana de vigencia deste PME, todos os estudantes do ensino 
fundamental e do ensino medio tenham alcanc;ado nivel suficiente de aprendizado 
em relac;ao aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ana 
de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, 0 nivel desejavel; 

7.3) participar do conjunto nacional de indicadores de avaliac;ao institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educac;ao, nas 
condic;oes de infraestrutura das escolas, nos recursos pedag6gicos disponiveis, nas 
caracteristicas da gestao e em outras dimensoes relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) induzir processo continuo de autoavaliac;ao das escolas de educac;ao 
basica, par meio da constituic;ao de instrumentos de avaliac;ao que orientem as 
dimensoes a serem fortalecidas, destacando-se a elaborac;ao de planejamento 
estrategico, a melharia continua da qualidade educacional, a formac;ao continuada 
dos profissionais da educac;ao e 0 aprimoramento da gestao democratica; 

7.5) participar dos pianos de ac;oes articuladas dando cumprimento as metas 
de qualidade estabelecidas para a educac;ao basica publica e as estrategias de 
apoio tecnico e financeiro voltadas a melhoria da gestao educacional, a formac;ao de 
professores e professoras e profissionais de servic;os e apoio escolares, a ampliac;ao 
e ao desenvolvimento de recursos pedag6gicos e a melhoria e expansao da 
infraestrutura fisica da rede escolar; 

7.6) fornecer dados para os indicadores especificos de avaliac;ao da qualidade 
da educac;ao especial, bem como da qualidade da educac;ao bilingue para surdos; 

7.7) estabelecer politicas educacionais, de forma a buscar atingir as metas do 
Ideb, diminuindo a diferenc;a entre as escolas com os menores indices e a media 
nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, ate 0 

ultimo ana de vigemcia do PME, as diferenc;as entre as medias dos indices dos 
Estados, inclusive do Distrito Federal, e dos Municipios; 

7.8) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedag6gicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliac;ao da educac;ao basica e do Ideb, 
assegurando a contextualizac;ao desses resultados, com relac;ao a indicadores 
socia is relevantes, como os de nivel socioecon6mico das familias dos alunos, e a 
transparemcia e 0 acesso publico as informac;oes tecnicas de concepc;ao e operac;ao 
do sistema de avaliac;ao; 

7.9) incentivar 0 desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educac;ao infantil, 0 ensino fundamental e 0 ensino medio e 
incentivar praticas pedag6gicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de metodos e propostas 
pedag6gicas, com preferencia para softwares livres e recursos educacionais abertos, 
bem como acompanhamento dos resultados; 

7.10) garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educac;ao do 
campo na faixa etaria da educac;ao escolar obrigat6ria, mediante renovac;ao e 
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padronizac;ao integral da frota de veiculos, de acordo com especificac;oes definidas 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e 
financiamento compartilhado, com participac;ao da Uniao proporcional as 
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasao escolar e 0 tempo 
medio de deslocamento a partir de cada situac;ao local; 

7.11) universalizar, ate 0 quinto ana de vigEmcia deste PME, 0 acesso a rede 
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, ate 0 final da 
decada, a relac;ao computador/aluno nas escolas da rede publica de educac;ao 
basica, promovendo a utilizac;ao pedag6gica das tecnologias da informac;ao e da 
comunicac;ao; 

7.12) apoiar gestao escolar garantindo a participac;ao da comunidade escolar 
no planejamento e na aplicac;ao dos recursos, visando a ampliac;ao da transparEmcia 
e ao efetivo desenvolvimento da gestao democratica; 

7.13) ampliar programas e aprofundar ac;oes de atendimento ao aluno, em 
todas as etapas da educac;ao basica, por meio de programas suplementares de 
material didatico-escolar, transporte, alimentac;ao e assistencia a saude; 

7.14) assegurar a todas as escolas publicas de educac;ao basica 0 acesso a 
energia eletrica, abastecimento de agua tratada, esgotamento sanitario e manejo 
dos residuos s6lidos, garantir 0 acesso dos alunos a espac;os para a prcHica 
esportiva, a bens culturais e artisticos e a equipamentos e laborat6rios de ciencias e, 
em cada edificio escolar, garantir a acessibilidade as pessoas com deficiencia; 

7.15) aderir e manter, em regime de colaborac;ao, programa nacional de 
reestruturac;ao e aquisic;ao de equipamentos para escolas publicas, visando a 
equalizac;ao regional das oportunidades educacionais; 

7.16) prover equipamentos e recursos tecnol6gicos digitais para a utilizac;ao 
pedag6gica no ambiente escolar a todas as escolas publicas da educac;ao basica, 
criando, inclusive, mecanismos para implementac;ao das condic;oes necessarias para 
a universalizac;ao das bibliotecas nas instituic;oes educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet; 

7.17) acatar aos parametros minimos de qualidade dos servic;os da educac;ao 
basica, a serem utilizados como referencia para infraestrutura das escolas, recursos 
pedag6gicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoc;ao 
de medidas para a melhoria da qualidade do ensino, a serem instituidos pela Uniao; 

7.18) informatizar integralmente a gestao das escolas publicas e participar do 
programa nacional de formac;ao inicial e continuada para 0 pessoal tecnico da 
secretaria de educac;ao e do DME; 

7.19) garantir politicas de combate a violencia na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ac;oes destinadas a capacitac;ao de educadores para detecc;ao 
dos sinais de suas causas, como a violencia domestica e sexual, favorecendo a 
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adogao das providencias adequadas para promover a construgao da cultura de paz 
e um ambiente escolar dotado de seguranga para a comunidade; 

7.20) garantir politicas de valorizagao a vida, prevengao e combate ao uso de 
drogas, pelo desenvolvimento de projeto e agoes de cunho pedagogico, 
estabelecendo parcerias com os orgaos publicos de assistencia social, saude e 
protegao a infancia e adolescencia; 

7.21) implementar politicas de inclusao e permanencia na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em 
situagao de rua, assegurando os principios da Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Crianga e do Adolescente; 

7.22) garantir nos curriculos escolares conteudos sobre a historia e as culturas 
afro-brasileira e indigenas e implementar agoes educacionais, nos termos das Leis 
nOs 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de margo de 2008, 
assegurando-se a implementagao das respectivas diretrizes curriculares nacionais, 
por meio de agoes colaborativas com foruns de educagao para a diversidade etnico
racial, conse/hos escolares, equipes pedagogicas e a sociedade civil; 

7.23) mobilizar as familias e setores da sociedade civil, articulando a educagao 
formal com experiencias de educagao popular e cidada, com os propositos de que a 
educagao seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar 0 controle 
social sobre 0 cumprimento das politicas publicas educacionais; 

7.24) promover a articulagao dos programas da area da educagao, de ambito 
local e nacional, com os de outras areas, como saude, trabalho e emprego, 
assistencia social, esporte e cultura, possibilitando a criagao de rede de apoio 
integral as familias, como condigao para a melhoria da qualidade educacional; 

7.25) estabelecer agoes efetivas voltadas para a promogao, prevengao, 
atengao e atendimento a saude e a integridade fisica, mental e emocional dos 
profissionais da educagao, como condigao para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.26) promover, com especial enfase, em consonancia com as diretrizes do 
Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formagao de leitores e leitoras e a 
capacitagao de professores, bibliotecarios e agentes da comunidade para atuar 
como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das 
diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.27) promover a regulagao da oferta da educagao basica pela iniciativa 
privada, de forma a garantir a qualidade e 0 cumprimento da fungao social da 
educagao; 

7.28) estabelecer politicas de estimulo as escolas que melhorarem 0 

desempenho no Ideb, de modo a valorizar 0 merito do corpo docente, da diregao e 
da comunidade escolar. 

110
 



,ml - silo '060 DR lOll YIITA 

Meta 8: elevar a escolaridade media da popula~ao de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcan~ar, no minimo, 12 (doze) anos de estudo 
no ultimo ana de vigencia deste Plano, para as popula~oes do campo, da 
regiao de menor escolaridade no Pais e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igualar a escolaridade media entre negros e nao negros declarados a 
Funda~ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. 

Estrategias: 

8.1) Oferecer programas e desenvolver tecnologias para correC;80 de fluxo, 
para acompanhamento pedag6gico individualizado e para recuperaC;80 e progress80 
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 
considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados; 

8.2) promover programas de educaC;80 de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade
serie, associados a outras estrategias que garantam a continuidade da 
escolarizaC;80, ap6s a alfabetizaC;80 inicial; 

8.3) garantir a divulgaC;80 de exames de certificaC;80 da conclus80 dos ensinos 
fundamental e medio; 

8.4) estimular a oferta gratuita de educaC;80 profissional tecnica por parte das 
entidades privadas de servic;o social e de formaC;80 profissional vinculadas ao 
sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar publica, 
para os segmentos populacionais considerados; 

8.5) promover, em parceria com as areas de saude e assistencia social, 0 
acompanhamento e 0 monitoramento do acesso a escola especificos para os 
segmentos populacionais considerados, identificando motivos de absentefsmo e 
garantindo a frequencia e apoio a aprendizagem, de maneira a estimular a 
ampliaC;80 do atendimento desses estudantes na rede pUblica regular de ensino; 

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 
segmentos populacionais considerados, em parceria com as areas de assistencia 
social, saude e proteC;80 a juventude. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetiza~ao da popula~ao com 15 (quinze) anos 
ou mais para 93,5% (noventa e tres inteiros e cinco decimos por cento) ate 
2015 e, ate 0 final da vigencia do PNE, erradicar 0 analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Estrategias: 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educaC;80 de jovens e adultos a todos os 
que nae tiveram acesse a educa<;ae basica na idade propria; ~ 
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9.2) realizar diagn6stico dos jovens e adultos com ensino fundamental e medio 
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educac;ao de jovens e 
adultos; 

9.3) implementar ac;6es de alfabetizac;ao de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarizac;ao basica; 

9.4) aderir ao programa nacional de transfer€mcia de renda para jovens e 
adultos que frequentarem cursos de alfabetizac;ao; 

9.5) realizar chamadas publicas regulares para educac;ao de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de colaborac;ao com Estado e em parceria 
com organizac;6es da sociedade civil; 

9.6) promover meios para a realizac;ao de avaliac;ao que permita aferir 0 grau 
de alfabetizac;ao de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.7) fomentar ac;6es de atendimento ao estudante da educac;ao de jovens e 
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentac;ao e saude; 

9.8) assegurar a oferta de educac;ao de jovens e adultos, nas etapas de ensino 
fundamental e medio, as pessoas privadas de liberdade em todos os 
estabelecimentos penais, assegurando-se formac;ao especifica dos professores e 
das professoras e implementac;ao de diretrizes nacionais em regime de colaborac;ao; 

9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, publicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 
compatibilizac;ao da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a 
oferta das ac;6es de alfabetizac;ao e de educac;ao de jovens e adultos; 

9.11) apoiar programas de capacitac;ao tecnol6gica da populac;ao jovem e 
adulta, direcionados para os segmentos com baixos niveis de escolarizac;ao formal e 
para os alunos com deficiencia, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal 
de Educac;ao Profissional, Cientifica e Tecnol6gica, as universidades, as 
cooperativas e as associac;6es, por meio de ac;6es de extensao desenvolvidas em 
centros vocacionais tecnol6gicos, com tecnologias assistivas que favorec;am a 
efetiva inclusao social e produtiva dessa populac;ao; 

9.12) considerar, nas pollticas publicas de jovens e adultos, as necessidades 
dos idosos, com vistas a promoc;ao de polfticas de erradicac;ao do analfabetismo, ao 
acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, a 
implementac;ao de programas de valorizac;ao e compartilhamento dos 
conhecimentos e experiencia dos idosos e a inclusao dos temas do envelhecimento 
e da velhice nas escolas. 
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Meta 10: oferecer, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 
matriculas de educacao de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
medio, na forma integrada aeducacao profissional. 

EstratE3g ias: 

10.1) aderir ao programa nacional de educaC;80 de jovens e adultos voltado a 
conclus80 do ensino fundamental e a formaC;80 profissional inicial, de forma a 
estimular a conclus80 da educaC;80 basica; 

10.2) expandir as matriculas na educaC;80 de jovens e adultos, de modo a 
articular a formaC;80 inicial e continuada de trabalhadores com a educaC;80 
profissional, objetivando a elevaC;80 do nivel de escolaridade do trabalhador e da 
trabalhadora; 

10.3) fomentar a integraC;80 da educaC;80 de jovens e adultos com a educaC;80 
profissional, em cursos planejados, de acordo com as caracteristicas do publico da 
educaC;80 de jovens e adultos e considerando as especificidades das populac;oes; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiencia e baixo nivel de escolaridade, por meio do acesso a educaC;80 de jovens 
e adultos articulada a educaC;80 profissional; 

10.5) aderir ao programa nacional de reestruturaC;80 e aqulslc;ao de 
equipamentos voltados a expans80 e a melhoria da rede fisica de escolas publicas 
que atuam na educaC;80 de jovens e adultos integrada a educaC;80 profissional, 
garantindo acessibilidade a pessoa com deficiencia; 

10.6) estimular a diversificaC;80 curricular da educaC;80 de jovens e adultos, 
articulando a formaC;80 basica e a preparaC;80 para 0 mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relac;oes entre teoria e pratica, nos eixos da ciencia, do trabalho, 
da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar 0 tempo e 0 espac;o 
pedag6gicos adequados as caracteristicas desses alunos; 

10.7) fomentar a oferta plJblica de formaC;80 inicial e continuada para 
trabalhadores articulada a educaC;80 de jovens e adultos, em regime de colaboraC;80 
e com apoio de entidades privadas de formaC;80 profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoa com deficiencia, 
com atuaC;80 exclusiva na modalidade; 

10.8) aderir a mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na articulaC;80 curricular dos cursos de 
formaC;80 inicial e continuada e dos cursos tecnicos de nivel medio. 
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Meta 11: triplicar as matriculas da educacao profissional tecnica de nivel 
medio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansao no segmento publico. 

EstratE3gias: 

11.1) Fomentar a expansao da oferta e das matriculas de educagao 
profissional tecnica de nivel medio na Rede Federal de Educagao Profissional, 
Cientifica e Tecnol6gica e nas redes publicas estaduais de ensino, levando em 
consideragao sua vinculagao com arranjos produtivos, sociais e culturais de Sao 
Joao da Boa Vista e regiao; 

11.2) incentivar a oferta, ate 0 final da vigencia deste PME, de educagao 
profissional tecnica de nivel medio na modalidade de educagao a distancia, com a 
finalidade de ampliar a oferta e democratizar 0 acesso a educagao profissional 
publica e gratuita, assegurado padrao de qualidade; 

11.3) estimular a expansao do estagio na educagao profissional tecnica de 
nivel medio e do ensino medio regular, preservando-se seu carater pedag6gico 
integrado ao itinerario formativo do aluno, visando a formagao de qualificagoes 
pr6prias da atividade profissional, a contextualizagao curricular e ao 
desenvolvimento da juventude; 

11.4) oferecer programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificagao profissional em nivel tecnico; 

11.5) estimular a oferta de matriculas gratuitas de educagao profissional 
tecnica de nivel medio pelas entidades privadas de formagao profissional vinculadas 
ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento a pessoa com 
deficiencia; 

11.6) estimular a oferta de educagao profissional tecnica de nivel medio para 
as pessoas com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotagao; 

11.7) reduzir as desigualdades etnico-raciais e regionais no acesso e 
permanencia na educagao profissional tecnica de nivel medio. inclusive mediante a 
adogao de politicas afirmativas, na forma da lei. 

Meta 12: elevar a taxa bruta de matricula na educacao superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa Iiquida para 33% (trinta e tres por cento) da 
populacao de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansao para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matriculas, no segmento publico. 
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Estrategias: 

12.1) Fomentar estudos e pesquisas, em regime de colabora<;ao entre 0 

municipio e as Institui<;5es de Ensino Superior, que analisem a necessidade de 
articula<;ao entre forma<;ao, currlculo, pesquisa e mundo de trabalho, considerando 
as necessidades econ6micas, sociais e culturais do municipio; 

12.2) estimular a oferta de vagas da rede de educa<;ao superior, da Rede 
Federal de Educa<;ao Profissional, Cientlfica e Tecnol6gica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de 
vagas publicas em rela<;ao a popula<;ao na idade de referencia e observadas as 
caracterlsticas regionais das micro e mesorregi5es definidas pela Funda<;ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE; 

12.3) fomentar a oferta de educa<;ao superior publica e gratuita prioritariamente 
para a forma<;ao de professores para a educa<;ao basica para atender ao deficit de 
profissionais em areas especificas, conforme a demanda do municipio de Sao Joao 
da Boa Vista; 

12.4) fomentar a oferta de estagio como parte da forma<;ao na educa<;ao 
superior; 

12.5) estimular 0 acesso de grupos historicamente desfavorecidos na educa<;ao 
superior, como a<;5es para reduzir as desigualdades etnico-raciais, regionais e de 
todas as formas de discrimina<;ao sexual; 

12.6) assegurar condi<;5es de acessibilidade nas institui<;5es de educa<;ao 
superior, na forma da legisla<;ao; 

12.7) incentivar a popula<;ao a usufruir dos programas de incentivo com 
investimentos do governo federal na forma<;ao de mestres e doutores; 

12.8) mapear a demanda e fomentar a oferta de forma<;ao de pessoal de nivel 
superior, destacadamente a que se refere a forma<;ao nas areas de ciencias e 
matematica, considerando as necessidades do desenvolvimento do Municipio, a 
inova<;ao tecnol6gica e a melhoria da qualidade da educa<;ao basica. 

Meta 13: elevar a qualidade da educac;ao superior e ampliar a proporc;ao 
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercicio no conjunto do 
sistema de educac;ao superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 
total, no minimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

Estrategias: 

13.1) Participar de processo contInuo de auto avalia<;ao das Institui<;5es de 
Educa<;ao Superior, fortalecendo a participa<;ao das comiss5es pr6prias de 
avalia<;ao, bem como a aplica<;ao de instrumentos de avalia<;ao que orientem as 
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dimensoes a serem fortalecidas, destacando-se a qualifica<;80 e a dedica<;80 do 
corpo docente; 

13.2) colaborar com a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas, par meio da aplica<;80 de instrumento proprio de avalia<;80 aprovado 
pela Comiss80 Nacional de Avalia<;80 da Educa<;80 Superior - CONAES, integrando
os as demandas e necessidades das redes de educa<;80 basica, de modo a permitir 
aos graduandos a aquisi<;80 das qualifica<;oes necessarias a conduzir 0 processo 
pedagogico de seus futuros alunos, combinando forma<;80 geral e especifica com a 
pratica didatica, alem da educa<;80 para as rela<;oes etnico-raciais, a diversidade e 
as necessidades das pessoas com deficie!ncia; 

13.3) contribuir para a eleva<;80 do padr80 de qualidade das universidades de 
modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a 
programas de pos-gradua<;80 stricto sensu; 

13.4) fomentar a forma<;80 de consorcios entre institui<;oes publicas de 
educa<;80 superior, com vistas a potencializar a atua<;80 regional, inclusive por meio 
de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade 
nacional e internacional as atividades de ensino, pesquisa e extens80. 

Meta 14: elevar gradualmente 0 numero de matriculas na p6s-gradua~ao 

stricto sensu, de modo a atingir a titula~ao anual de 60.000 (sessenta mil) 
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

Estrategias: 

14.1) Solicitar as Institui<;oes de Ensino Superior da reglao a expans80 da 
oferta de cursos de pos-gradua<;80 stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, 
recursos e tecnologias de educa<;80 a distancia; 

14.2) apoiar a<;oes para reduzir as desigualdades etnico-raciais e regionais e 
para favorecer 0 acesso da popula<;80 a programas de mestrado e doutorado; 

14.3) estimular a participa<;80 em programas, projetos e a<;oes que objetivem a 
internacionaliza<;80 da pesquisa e da pos-gradua<;80 , incentivando a atua<;80 em 
rede e 0 fortalecimento de grupos de pesquisa; 

14.4) incentivar a participa<;80 de estudantes e professores em programas de 
intercambio cientifico e tecnologico, nacional e internacional, entre as institui<;oes de 
ensino, pesquisa e extens80; 

14.5) estimular professores da rede publica de ensino a participarem dos 
programas de mestrado e doutorado; 
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14.6) promover a<;oes que estimulem 0 desempenho cientifico e tecnologico do 
Municipio ampliando a coopera<;c3o cientifica com empresas, Institui<;oes de 
Educa<;c3o Superior - IES e demais Institui<;oes Cientificas e Tecnologicas - ICTs; 

14.7) estimular a pesquisa cientifica e de inova<;c3o e fomentar a forma<;c3o de 
recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da regic3o; 

14.8) incentivar a popula<;c3o a participarem dos programas de estimulo a 
pesquisa aplicada, no ambito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 
inova<;c3o e a prodU<;c30 e registro de patentes no Municipio. 

Meta 15: garantir, em regime de colaborac;ao entre a Uniao, 0 Estado e 0 

Municipio, no prazo de 1 (urn) ano de vigimcia deste PME, politica nacional de 
formac;ao dos profissionais da educac;ao de que tratam os incisos I, II e III do 
caput do art. 61 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 
todos os professores e as professoras da educac;ao basica possuam formac;ao 
especifica de nivel superior, obtida em curso de Iicenciatura na area de 
conhecimento em que atuam. 

Estrateg ias: 

15.1) Apoiar programa de inicia<;c3o a docencia a estudantes matriculados em 
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a forma<;c3o de profissionais para atuar no 
magisterio da educa<;c3o basica; 

15.2) incentivar e divulgar plataforma eletr6nica para organizar a oferta e as 
matriculas em cursos de forma<;c3o inicial e continuada de profissionais da educa<;c3o, 
bem como para divulgar e atualizar seus curriculos eletr6nicos; 

15.3) aderir a programas especificos para forma<;c3o de profissionais da 
educa<;c3o para as escolas rurais e para a educa<;c3o especial; 

15.4) estimular e contribuir com a reforma curricular dos cursos de licenciatura 
e estimular a renova<;c3o pedagogica, de forma a assegurar 0 foco no aprendizado do 
aluno, dividindo a carga horaria em forma<;c3o geral, forma<;c3o na area do saber e 
didatica especifica e incorporando as modernas tecnologias de informa<;c3o e 
comunica<;c3o, em articula<;c3o com a base nacional comum dos curriculos da 
educa<;c3o basica; 

15.5) valorizar as praticas de ensino e os estagios nos cursos de forma<;c3o de 
nivel superior dos profissionais da educa<;c3o, visando ao trabalho sistematico de 
articula<;c3o entre a forma<;c3o academica e as demandas da educa<;c3o basica; 

15.6) estimular a implementa<;c3o cursos e programas especiais para assegurar 
forma<;c3o especifica na educa<;c3o superior, nas respectivas areas de atua<;c3o, aos 
docentes com forma<;c3o de nivel medio na modalidade normal, nc30 licenciados ou 
licenciados em area diversa da de atua<;c3o docente, em efetivo exercicio; l.~ 
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15.7) fomentar a oferta de cursos tecnicos de nivel medio e tecnol6gicos de 
nivel superior destinados it formal(ao, nas respectivas areas de atual(ao dos 
profissionais da educal(ao de outros segmentos que nao os do magisterio; 

15.8) aderir a politica nacional de formal(ao continuada para os profissionais da 
educal(ao de outros segmentos que nao os do magisterio, construida em regime de 
colaboral(ao entre os entes federados. 

Meta 16: formar, em nivel de p6s-gradua~ao, 50% (cinquenta por cento) 
dos professores da educa~ao basica, ate 0 ultimo ana de vigimcia deste PME, 
e garantir a todos os profissionais da educa~ao basica forma~ao continuada 
em sua area de atua~ao, considerando as necessidades, demandas e 
contextualiza~oes dos sistemas de ensino. 

Estrategias: 

16.1) Colaborar com 0 planejamento estrategico para dimensionamento da 
demanda por formal(ao continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das 
instituil(6es publicas de educal(ao superior; 

16.2) colaborar e aderir a politica nacional de formal(ao de professores da 
educal(ao basica, seguindo diretrizes nacionais; 

16.3) expandir programa de composil(ao de acervo de obras didaticas, 
paradidaticas e de literatura e de dicionarios, e programa especifico de acesso a 
bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem 
prejuizo de outros, a serem disponibilizados para os professores da rede publica de 
educal(ao basica, favorecendo a construl(ao do conhecimento e a valorizal(ao da 
cultura da investigal(ao; 

16.4) incentivar e divulgar portal eletronico para subsidiar a atual(ao dos 
professores e das professoras da educal(ao basica, disponibilizando gratuitamente 
materiais didaticos e pedag6gicos suplementares, inclusive aqueles com formato 
acessivel; 

16.5) divulgar a oferta de bolsas de estudo para p6s-gradual(ao dos 
professores e demais profissionais da educal(ao basica; 

16.6) fortalecer a formal(ao dos professores das escolas publicas de educal(ao 
basica, por meio da implemental(ao das al(6es do Plano Nacional do Livro e Leitura 
e da adesao de programa nacional de disponibilizal(ao de recursos para acesso a 
bens culturais pelo magisterio publico. 
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Meta 17: valorizar os profissionais do magisterio das redes publicas de 
educacao basica de forma a equiparar seu rendimento medio ao dos demais 
profissionais com escolaridade equivalente, ate 0 final do sexto ana de 
vigencia deste PME. 

Estrategias: 

17.1) Acompanhar a atualizac;:ao progressiva do valor do piso salarial nacional 
para os profissionais do magisterio publico da educac;:ao basica; 

17.2) Implementar plano de carreira para os profissionais do magisterio das 
redes publicas de educac;:ao basica, observados os criterios estabelecidos na Lei n

O 

11.738, de 16 de julho de 2008. 

17.3) Transferencias voluntarias do governo federal, poderao ser utilizadas 
para 0 atendimento no estabelecido, no plano de carreira para os profissionais do 
magisterio das redes publicas de educac;:ao basica. 

17.4.) Ate 0 ultimo ana de vigencia deste plano, promover, na organizac;:ao da 
rede escolar, adequada relac;:ao numerica professor-aluno, de acordo com os 
parametros estabelecidos pelo MEC e pela Secretaria de Educac;:ao do Estado de 
Sao Paulo. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existencia de pianos de 
Carreira para os profissionais da educacao basica e superior publica de todos 
os sistemas de ensino e, para 0 plano de carreira dos profissionais da 
educacao basica publica, tomar como referencia 0 piso salarial nacional 
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 
Constituicao Federal. 

Estrategias: 

18.1) implantar, nas redes publicas de educac;:ao basica e superior, 
acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de 
profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliac;:ao 
documentada, a decisao pela efetivac;:ao ap6s 0 estagio probat6rio e oferecer, 
durante esse periodo, curso de aprofundamento de estudos na area de atuac;:ao do 
(a) professor (a), com destaque para os conteudos a serem ensinados e as 
metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.2) aderir a prova nacional para subsidiar 0 Municipio, na realizac;:ao de 
concursos publicos de admissao de profissionais do magisterio da educac;:ao basica 
publica; 
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18.3) prever, no pianos de carreira dos profissionais da educac;ao do Municipio, 
licenc;as remuneradas e incentivos para qualificac;ao profissional, inclusive em nfvel 
de pos-graduac;ao stricto sensu; 

18.4) aderir ao censo dos profissionais da educac;ao basica de outros 
segmentos que nao os do magisterio; 

18.5) estimular a existencia de comissao permanente de profissionais da 
educac;ao para subsidiar os orgaos competentes na elabarac;ao, reestruturac;ao e 
implementac;ao dos pianos de carreira. 

18.6) aprovar lei especifica estabelecendo plano de carreira para os 
profissionais do magisterio das redes publicas de educac;ao basico a fim de receber 
repasse de transferencias federais voluntarias. 

Meta 19: assegurar condicoes, no prazo de 2 (dois) anos, para a 
efetivacao da gestao democratica da educacao, associada a criterios tecnicos 
de merito e desempenho e aconsulta publica acomunidade escolar, no ambito 
das escolas publicas, prevendo recursos e apoio tecnico da Uniao para tanto. 

Estrategias: 

19.1) Ampliar os programas de apoio e formac;ao aos conselheiros dos 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 
alimentac;ao escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de politicas publicas, 
garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espac;o fisico adequado, 
equipamentos e meios de transporte para visitas a rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas func;oes; 

19.2) incentivar 0 Municipio a constituir Forum Permanente de Educac;ao, com 
o intuito de coordenar a conferencia municipal bem como efetuar 0 

acompanhamento da execuc;ao deste PIVIE; 

19.3) estimular, em toda a rede de educac;ao basica, a constituic;ao e 0 

fortalecimento de gremios estudantis e associac;oes de pais, assegurando-Ihes, 
inclusive, espac;os adequados e condic;oes de funcionamento nas escolas e 
fomentando a sua articulac;ao arganica com os conselhos escolares, par meio das 
respectivas representac;oes; 

19.4) estimular a constituic;ao e 0 fortalecimento de conselhos escolares e 
conselho municipal de educac;ao, como instrumentos de participac;ao e fiscalizac;ao 
na gestao escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formac;ao de 
conselheiros, assegurando-se condic;oes de funcionamento aut6nomo; 

19.5) estimular a participac;ao e a consulta de profissionais da educac;ao, 
alunos e seus familiares na formulac;ao dos projetos politico-pedagogicos, currfculos 
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escolares, pianos de gestao escolar e regimentos escolares, assegurando a 
participagao dos pais na avaliagao de docentes e gestores escolares; 

19.6) favorecer processos de autonomia pedag6gica, administrativa e de 
gestao financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.7) aderir programas de formagao de diretores e gestores escolares. 

Meta 20: ampliar 0 investimento publico em educac;ao publica de forma a 
atingir, no minimo, 0 patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Sruto 
PIS do Pais no SQ (quinto) ano de vigencia desta Lei e, no minimo, 0 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIS ao final do decenio. 

Estrategias: 

20.1) Atender as demandas educacionais com padrao de qualidade, utilizando 
fontes de financiamento permanentes e sustentaveis para todos os niveis, etapas e 
modalidades da educagao basica, em consonancia com a politica de colaboragao 
entre os entes federados, de acordo com a capacidade de atendimento e 0 esforgo 
fiscal do municipio; 

20.2) aperfeigoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da 
arrecadagao da contribuigao social do salario-educagao, associando a aplicagao 
inclusive amelhoria do cenario arrecadat6rio dos tributos municipais; 

20.3) utilizar a parcela, eventualmente repassada ao municipio, da participagao 
no resultado ou da compensagao financeira pela exploragao de petr61eo e gas 
natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no 
inciso VI do caput do art. 214 da Constituigao Federal; 

20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 
do paragrafo unico do art. 48 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, a 
transpar€mcia e 0 controle social na utilizagao dos recursos publicos aplicados em 
educagao, especialmente a realizagao de audiencias publicas, a criagao de portais 
eletr6nicos de transparencia e a capacitagao dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboragao entre 0 Ministerio 
da Educagao, as Secretarias de Educagao dos Estados e dos Municipios e os 
Tribunais de Contas da Uniao, dos Estados e dos Municipios; 

20.5) acompanhar regularmente os investimentos e custos por aluno da 
educagao basica e superior publica, em todas as suas etapas e modalidades; 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigencia deste PME, sera implantado 0 

Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padroes minimos 
estabelecidos na legislagao educacional e cujo financiamento sera calculado com 
base nos respectivos insumos indispensaveis ao processo de ensino-aprendizagem 
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e sera progressivamente reajustado ate a implementa<;ao plena do Gusto Aluno 
Qualidade - GAO; 

20.7) assimilar a Gusto Aluno Oualidade inicial- GAOi e a Gusto Aluno 
Qualidade - GAO estabelecido na legisla<;ao educacional nacional e viabilizar sua 
apnca<;ao de acordo com a necessidade municipal a fim de atingir a qualidade de 
ensino; 

20.8) solicitar it Uniao, na forma da lei, a complementa<;ao de recursos 
financeiros para a Municipio, caso nao consiga atingir a valor do GAOi e, 
posteriormente, do GAO; 

20.9) cumprir a Lei de Responsabilidade Educacional, assim que estiver 
promulgada, assegurando padrao de qualidade na educa<;ao basica, em cada 
sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas par 
institutos oficiais de avalia<;ao educacionais; 

20.10) solicitar as recursos adicionais que forem destinados it educa<;ao ao 
longa do decenio, que considerem a equaliza<;ao das oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconomica e a compromisso tecnico e de gestao do sistema de 
ensino. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Este e 0 primeiro Plano Municipal de Sao Joao da Boa Vista, que vigorara por 

um perfodo de dez anos apos sua aprovac;ao par Lei Municipal. Certamente 

necessitara de um acompanhamento das ac;oes e avaliac;oes regulares que 

garantam a sua aplicabilidade e seguranc;a das diversas ac;oes que 0 compoem. 

Assim como, medidas corretivas de acardo com a realidade de cada momento, ou 

ate mesmo exigencias de ordem legal ou social na busca constante de uma melhar 

qualidade educacional para nossa comunidade. 

a desenvolvimento e implementac;ao deste conjunto de atividades necessita 

de arganizac;ao sistematizada, integrada as propostas estaduais e nacionais, pois 

muitas das proposic;oes para serem efetivadas, necessitam da interac;ao e 

cooperac;ao de outros setores da Administrac;ao Publica. as objetivos e metas 

contidos neste Plano somente alcanc;arao exito se houver comprometimento e 

acolhimento par toda a sociedade local como Plano de Governo, independente de 

mudanc;as partidarias. 

a acompanhamento sera realizado par meio do Conselho Municipal de 

Educac;ao, que solicitara ao Departamento de Educac;ao, anualmente, relatorio 

contendo informac;oes qualitativas e quantitativas que contribuam para 0 

gerenciamento referente as metas e objetivos alcanc;ados. 

Sua aprovac;ao pela Camara Municipal de nossa cidade sera um marco 

historico alem de uma verdadeira pratica democratica que visa construir uma 

educac;ao de qualidade. 

~.
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academico@sjbv.unesp.br - e-mail recebido em 26/03/2015
 
polouabsjbvista@uol.com.br - e-mail recebido em 24/03/2015
 
gestor.7299@aeduead.com.br - e-mail recebido em
 
20/03/2015 http://portal.inep.gov.br/web/encceja
 
http://www.todospelaeducacao.org.br/
 
http://www.observatoriodopne.org.br/
 
http://www.cedes.unicamp.br
 
http://www.ibge.gov.br/home/
 
http://educacenso.inep.gov.br/
 
http://www.brasil.gov.br/educacao/educacao-01.jpg/view
 
http://ideb.inep.gov.br/
 
http://www.apaesjbv.org.br/
 
http://www.gdae.sp.gov.br/gdae/PortaIGdae/Default.jsp
 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
 
http://painel.mec.gov.br/painel.php?modulo=principal/detaIhamentolndicador&acao=
 
A&detalhes=municipio&muncod=3549102&indid=649
 
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/popu
 
lacao_analfabeta_por_municipio_brasil.pdf
 
http://www.educacao.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/daos_est
 
atisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.pdf
 
http://www.saojoao.sp.gov.br/home/ler_noticia.php?id=1242
 

Arquivos do Departamento de Educa<;ao - Projeto EJA (Educa<;ao de Jovens e
 
Adultos)
 

Secretaria da EM. Prof. Hugo Sarmento/ EE. "Prof. Francisco Dias Paschoal" SESI 

Sao Joao da Boa Vista
 

CrE3dito: fotos de Sao Joao da Boa Vista
 
Fernanda Prado - Setor de Comunica<;ao/Departamento de Educa<;ao de Sao Joao
 
da Boa Vista.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ESCOLAS MUNICIPAlS 

• EMEB Adelia Jorge Adib Nagib 

• EMEB Antonio dos Santos Cabral 

• EMEB Antonio Jose Minghini 

• EMEB Celina Virga Simoes 

• EMEB Cleonice Nascimento Pinto 

• EMEB David Arrigucci 

• EMEB Dr. Jose Procopio do Amaral 

• EMEB Durval Nicolau 

• EMEB Eugenio Ciacco Neto 

• EMEB Gastao Cardoso Michelazzo 

• EMEB Genoefa Pan Bernardo 

• EMEB Germano Cassiolato 

• EMEB Helio Ornellas Borges 

• EMEB Iracema Carvalho Arten 

• EMEB Irma Herminia Mollas 

• EMEB Jose Inacio Diniz 

• EMEB Jose Peres Castelhano 

• EMEB Luiza de Lima Teixeira 

• EMEB Maria de Lourdes Teixeira 

• EMEB Maria Jose Lopes 

• EMEB Maria Luiza de Azevedo Costa e Mello 

• EMEB Miguel Jorge Nicolau 

• EMEB Neusa Dota 

• EMEB Nicola Dotta 

• EMEB Noemia Jahnel Rehder 

• EMEB Pedro Vaz de Lima 

• EMEB Professor Carvalho Pinto 

• EMEB Professora Luci Teixeira da Cunha 

• EMEB Professora Maria Angelina Severino 
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•	 EMEB Professora Maria Leonor A. e Silva 

•	 EMEB Professora Sandra Matielo 

•	 EMEB Rosa Maria Barrado 

•	 EMEB Sarah Salomao 

•	 EMEB Ziza Andrade 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

• Faculdade de Ciencias Economicas UNIFAE 

ESCOLAS ESTADUAIS 

•	 EE Coronel Cristiano Osorio de Oliveira 

•	 EE Coronel Joaquim Jose 

•	 EE Domingos Theodoro de Oliveira Azevedo 

•	 EE Doutor Teofilo de Andrade 

•	 EE Monsenhor Antonio David 

•	 EE Padre Josue Ferreira de Mattos 

•	 EE Professor Francisco Dias Paschoal 

•	 EE Professor Jose Nogueira de Barros 

•	 EE Professor Virgilio Marcondes de Castro 

•	 EE Professora Anesia Martins Mattos 

•	 EE Professora Isaura Teixeira Vasconcellos 

•	 UNESP - Campus Sao Joao da Boa Vista 

ESCOLA FEDERAL 

•	 Instituto Federal de Educac;ao, Ciencia e Tecnologia 

Vista 

ESCOLAS PRIVADAS 

•	 Centro de Treinamento SENAI Sao Joao da Boa Vista 

•	 Centro Educacional LJV 

•	 Centro Educacional SESI 156 

•	 Centro Educacional Triangulo 

•	 Colegio de Educac;ao Basica e Profissional VALCAM 

•	 Colegio EI Shadai 

•	 Colegio Experimentallntegrado 

•	 Colegio Externato 

Campus Sao Joao da Boa 
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• Colegio Santo Expedito 

• Colegio Sao Joao ANGLO 

• Creche Chafica Antakly 

• Creche Lar Memei 

• Dona Rosinha de Oliveira APAE 

• Ensino Infantil e Fundamental Colegio Dom Bosco 

• Escola de Educayao Basica Profissional Galeno 

• Escola de Educayao Infantil Casa da Crianya 

• Estabelecimento de Ensino Infantil Candido e Moreno 

• Fundayao de Ensino Octavio Bastos Centro Universitario 

• Pre Escola Acalanto 

• Pre Escola Tigrinho 

• SENAC Sao Joao da Boa Vista 

POlOS DE EDUCACAo SEMIPRESENCIAl E EM EAD 

• Anhanguera Educacional 

• Polo Regional de Excelencia Tecnol6gica de Sao Joao da Boa Vista - UAB 

• UNINTER 

• UNISEB 
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ANEXO 2 

Renda do Chefe de Familia em Sao Joao da Boa Vista - 2014 

rIDE' SAO 10AO DA lOA YIITI 

n/mos·2014 
Joillb b Vista. Renda NMeu Demm Mensa! TotJI 
rMrozolYS Dam. 2014 em R$ mR$ (xmBI At 01 DeOh02 Or 02 aOS D! 05a 10 De 10115 De 15.20 Mai5de 20 Stm ndi Tmlde f 

.456 n01 1103 207 69 145 444 8.306 

.394 2.914 m 27 21 

.819 3.287 334 33 19 11 

420 849 855 172 142 150 

2.484,75 4157,3 448 683 67 5 10 

1.U4,87 9U04,9 5536 10.014 8709 2.735 450 3S6 326 2.D66 30.211 

fonte: IBGE, 2000-2010/ Projec;:ao Urban Systems, 2014. *TGCA = taxa geometrica de crescimento anual 
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ANEXO 3 

Especifica~ao dos itens da Sala 
Equipamentos 
02 Microcomputadores 

I 01 Laptop 
01 Estabilizador 
01 Scanner 
01 Impressora laser 
01 Teclado com colmeia 
01 Acionador de pressao 
01 Mouse com entrada para acionador 
01 Lupa eletr6nica 

I 

Mobiliarios 
01 Mesa redonda
 
04 Cadeiras
 
01 Mesa para impressora
 
01 Armario
 
01 Quadro branco
 
02 Mesas para computador
 
02 Cadeiras
 

Materiais Didatico/Pedag6gico Tipo I: 

01 Material Dourado 
01 Esquema Corporal 
01 Bandinha Ritmica 
01 Memoria de Numerais I 
01Tapete Alfabetico Encaixado 
01 Software Comunicac;ao Alternativa 
01 Sacolao Criativo Monta Tudo 
01 Quebra Cabec;as - seqO€mcia logica 
01 Domino de Associac;ao de Ideias 
01 Domino de Frases 
01 Domino de Animais em Libras 
01 Domino de Frutas em Libras 
01 Domino tatil 
01 Alfabeto Braille 
01 Kit de lupas manuais 
01 Plano inclinado - suporte para leitura 
01 Memoria Tatil 
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ANEXO 4
 

TRANSPORTE - 2015 - Numero de Alunos 

Municipal Estadual I 
-Infantil Fundamental I Fundamental II Medio Especial EJA Rural Urbano 

112 1089 571 298 158 10 927 1310 
~ -
Dados Fornecidos pelo setor de Transportes do municipio 
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sAo JoAo DA BOA VISTA - SP 
EDUCACAo ~ 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCA~AO - PME (DEMONSTRATIVO - TENDENCIA DE EVOLU~Ao DE VALORES) 

1II1th lOrrl ,br 

TENDENCIA DE EVOLUl;:AO DE VALORES 

39,336.597 

54..07% 
31.43% 

;03,06% 

33.616.427 

33.373838 
66.990265 

267.961.057 

28864.372 
53.379.142 
52.784.44344.993.59342.249.87239.688.711 

419.707.156 

·1.475.1,83 

44.376.137 

29.258.600 

46.740.977 
88.216A60 

58.122.972 

232.491.886 

198.574.4i7 

354679.339 

27.298.75 

27.928.317 

43.542.990 

41,499.566 

82.879.687 

55.221.069 

220.908.273 
345.853.429 

187.019.308 

l)OJ4 

52.278582 
25.728.729 
38.587.861 

26.549853 
209114.326 
327.317238 

tLh 

COMPARATIVO DA RECEITA 

_RcC~ITA CORR!:NT' UQUDA 

_RECEI fA TOTA! DC IVJ'OSTOS 

_R~CElTAS TOTAlS DO PJ~DE9 

-DElJUi;AO ~Ai\ll FU~J:::O (-) 

158.056.702 

140,3~ 

138.912.146 

19.707.156 

-

52.784.443 

1024 1025 

nooa.S18 33.373.838 

50,098.37147.614.99944.993.59342.249.a7239.688.711 

:<':0 7e' 0,70' '" 7017 7013. 2014 SIO"::: 

2019 7020 2021 2072 7073 

25.190.953 26.549.853 27.928.317 29.258.600 30.656 152 

37.428.81931.778.765 34.249.18026.907.050 29.718.666 

.3~~03 • 18735 ng • 2UlU. 
7011. 7015 2016 

22.782.33922.840.85119.305.18814.589.48912.853.340 

92.067.084 
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sAo JoAo DA BOA VISTA - SP 
EDUCAC;Ao ~ 

~ PLANO MUNICIPAL DE EDUCAt;:AO - PME (DEMONSTRATIVO - TENDENCIA DE EVOLUt;:Ao DE VALORES) 
"" .. w .1rr",,, •• ", tH 

TENDENCIA DE EVOLUcAo DE VALORES 
1'lt_~w._~ntl'll~;'jJit-~IU-~i)t"~JlI~~n_~ if_-'IU:_~1"1_~1 ~~_ 

216338.969 236.342.778 254.561.497 270970.833 291.345.660 309304.378 327317238 345853.m 354.679339 382.664.932 401.188.825 419.707.156 
138912.74ll 149785.331 161.432.768 m.197.860 185.314.633 197093.558 209.114.326 22Qc908.273 232.1.g~~ 21.4.435.302 256.226.983 267.961.057 

18.313.2031 19.735:729 21.011.851 22.551.827 23.764.405 25.190.953 26.549.853 27928317 29.258.600 30.656.152 32.008.518 33.373.838 
~ 3i446333 40358.192 1,3.549465 45.328.659 49273.390 52.278.582 55117.069 58.122.972 61.108826 64056.746 66.990.265 
~ 17.710.604 ~341 20.997.638 22.561..254 24.082.437 25.726.729 27.298.752 26.864.372 30.452.674 32.048.228 33.616.427 
~ _22.750679 26.160.169 29.588889 32.793.262 34.987.178 38.587.861 41.1,99.566 44.37613~ ~~7.352242 50.516.118 53.379.142 

22782.339 26.907.050 29.718.666 31.778.765 3'-.249.180 37.428.819 39.S88.711 42249.872 44.993.593 47.614.999 50.098.371 52.784.443 

~ 116.927512 128.374.95!' 140265451 152.503.939 163.278.776 175.319.579 187.0j9.3~ ~~.574.41l1 210.103.651 221.930.522 233.481.354 

~ 51.803.734 57975.688 62.411.577 67.106.853 73049.479 77956.253 82.879.687 88.216.4601 93.456575 98.434.010 103.648314 

~ 24.461.267 28036.553 31.112.412 33.796.999 37.441.400 40.1,85.940 43.542.990 '-6.740.977 49.998.525 53.052.752 56.240.985 
24.857.418 27.342.467 29939.135 31299.16~L..l1309.853 35608.078 37.470322 39.336691 4',.475.483 t.3.458 050 45381.258 47.407.329 

46,68o/J 49,50% __49.47% S<l43% 5175% 523'-% 5279% 53,56% 5407% 5'-,1.5W 5T9i% 5532% 55,63% 
2589% 29,38% 28.]6%' 2922% 29.93%1 3052% 3053% 3115% 31..f1%! 31,67% __3l.E1% 3221% 32,38% 
86.74%1 91.23% 90,91% 94.34%[ 97.90%1 98.68% 100,03% 102,01% 'IO~~ jQ3,~--.1Q.5.01%, 105.90% 106.55% 

COMPARATIVO DE GASTO 

233.481.364
_GIISTO - O'Al CO~ "ESSON 

221.930.5~ 

210.103.651 ~ 

_GAS' 0 CO"l ,-DUCACM 

_GASTO COM fv:AGIS' i. '<10 

140.265.451 

-GAS'O CO,, J: VAIS S: :,VIXil"S 128.374.9t4.~ 
::o~cAcAo 

103.648.314 
98.434.010 

93.45~.57591.428.927 88.216.460 
62.879.687 

77.956.2~3 
73.049.479 

67.106.853
62.411.577

57.975.688 56.240.985.51.803.734 An "''''0 ~",r 53.052.752 
4-1.011.152 45.641.391 _I 40.4ll5.940 

45.381258 

20~2077 .__ 2023 ---.2 

20'2 20'3, 20;1. SIO~i. 

C1L--.7Q19_ 7JJ20_ 

27342.407 29.935.1J5 
37.441.400 

~1,299.16S 33.796.999 

24.461.267 
28.036.553 31.112.412 H.J"S.853 35.608078 37,470.32224.857A18 

;6.493.50~ 

27.890.345 
47.407.329 

...... .... ....... tllr. nil" 0.458.050
~ .14 



26.08% 
44.51% 

71..11% 

45,A'1% 
25.87% 
76.36% 

w"'VV." v"." v.v ,e ve.<V'wv 

I 27.890.3451 28.605.1861 36.4935061 
19.549.<981 11.140.5751 14.307.4811 

.  - ....  ..." N' "'0' noe 

",V.VVV.V," 'vowv.' v< 'uuu., .vw 

I 92.057.0841 105.088.7681 112.292.7791 
.- --- --  .. --- ._. .- ._- _.

sAo JoAo DA BOA VISTA - SP 
EDucAt;Ao ~ 

~~zri' PLANO MUNICIPAL DE EDUCAgAO - PME (DEMONSTRATIVO - TENDENCIA DE EVOLUgAO DE VALORES) 
..... ,art.", •• oro III 

TENDENCIA DE EVOLU<;:Ao DE VALORES 
(I'.ill. '.oil 

195.856.035 216.338.969

--

'w.",".", ..
56.240.9851
.. ''" ,"

,,"., v,., vV

267.96"'0571
33.373.8381
66.990 ,--
33.611
53.379.,,,
-- --, ...

236.342.778 251..561.497 270.970.833 291.345.660 309.304.378 327317238 31.5853.1.29 361..679.339 382.664.932 401.188826 
127.064.576 138.912.746 149.785.331 161.432.768 17/'.197.860 185.314.633 ',97.093.558 209.114.326 220.908.273 232.491.886 241.435.302 256226.983 
17.247.019 18.311203 19.735.729 21.011.a51 27.551.827 23.764.405 25.190.953 26.549.853 27.928.317 29.258.600 30.656.152 32.008.518 
31.766.145 34.728.187 37.446.333 1,0.358192 43549.465 46.328.659 49.273.390 52.278.582 55227.069 58122.972 61.108.826 6t..056.746 
14.519.126 16.414.981. li.710.604~~.~! 20997.636 22.561..254 24.082,437 25.728,123 27.298.752 28864.372 30.452.674 32.0/,8.228 
15545.921 22.497.112 22.750.679 26,160.189 29.588.889 32.793.262 34.987.178 38.587.861 1.i.499.S66 1.1..376.137 Q.352.242 50.516.118 
22.840.853 22.782.339 26907.050 29.718.666 31.778.765 34.2/,9,160 37.428.619 39688.711 42.21.9.87/ 41,.993.593 47.514.999 50.098.37' 

91.428.927 107.098.355 116927.512 ~j.9641 140.265,451 152.503939 163.278.776 175.319.579 187.019.308 198.574.1,l1 210.103.651 221.930.522 
44.017.152 45.641.39', 51.803.734 57.975.5881 62.411.577 67.106853 73049,479 77.956.263 82.879.687 88.216.1.60 93.456575 98434.010 
19.812.658 20.783.973 24.461.267 28.035.5531 3'.112,412 33.796.999 37441.1;00 40.1,85940 1.3.542990 46.71.0.977 1.9,998525 53.052.752 
24.204.494 2f,,857.418 27.342.467 1.9.939.1351 31299.165 33.309.853 35.608.078 37.1.70.322-19.336.697 4;,A75,4S3 43.458.050 45.381.258 

1.668% 1;9,50% 49.47% _ ~~ 51.76% 5234% 5 79% 53.56% 5407%1 51; 1.5% 54.9',% 5532% 
2589%1 2938% 28.36% 2922%, 2993% 3052%1 3053% 3115% 3143%1 3167% 31,9i% 32.21% 
86.74%] 9i.23'10 90.91°/'1-V;4%1 97.90% 98.68'10} 100.03% 102.01% 103,06%1 103.88% ~05.0i% 105,90%j 

COMPARATIVO PERCENTUAL DOS GASTOS EM RELACAO AOS SEUS lIMITES 
~ ~ ~ 

_REC=ITA CO'<RENTC UOUUJ{\ .100% 100.000/,100,00'1'.100,000/,100,00%100,00%100,00%100,00'k100,00'10100,00%100,OO~, 100,00", 100.00% 100.00% 100,00~. 100,00% 100,00% 

--_·UVJTr VJV<IVO GASiOCOI/. ;'[SSOAL 
{LRI . Aill. 20)·51.% 

uvn= PRUD~~CIAI GASTO call. ~ESSOAl 

(LRF, Aili.22). 51,3% 4715% .--  - -------- '.. 45.41% 44,5W, --. 46,68% --  49.50%._ -, 49.47% , __ 50,43% • __ ':::7!~ 52.34% 52.79%. . . . . . . -.... ----
53,56% 54,07% 54.45% 54.91% 55,32% 55163% 

__% DA flCl GASTO COY ?ESSOAl 

2019201820i720;6201520141.013201220112010 1.020 2021 2022 2023 2024 7025 

- - - -{,PUC MiNWfliI/.D[ (25% snMPOSTOS . 
flRT. 212, Ci) 

r 

........ %N'UCADO ::::1\', W)~ 

-------~-----------~---------------------------------- -----------

26,47% 29,38%_ 25.87% 2608',' 2 .. 28,36% 29,22% 29,93% 30.52% 3053'1.
" 5,89% ~ "• • • • • 

-------

3115"
,"• 

-------

3143"
,,"• 

31,67% 

-------

• 
31,91% 

-------

• 
32,21% 

-------

• 
32,38% 

--

• 

20192018201770'670',52014701320',2201120'0 2020 202' 2072 2023 2024 2025 

NOiAS:
 
1) ,\5 "'c·-a¢cs msuircas 1?~10 a 2014) toram ootidas em: "Gr 20iO. 201' , 70',2, 2013, 2011. 515-;-,\ rn;~Dsl/www.co-;asol;bllCas.calXa.gov.brls;5:rco·._r:e.l1e:r.ccx .•se). .<.c:ITilS0::.Si.[SflS DA EDUCAt;fi.O R'l'O: 70'0 Ie" 2e'2, 2C' 3 10'/· 510":
 
Irc.cs./A·."IIW ',co gov.ds OD./·o'a:o'los~U1ic'?a;s ..so); Dc!"'a.s 1.010. tOl', 2012, 7013 20i I.: SIO"~ !r::nsl/:N'''' "o•."ov.o!Is'ooolro!a:orlosV"ni~iDa's.isp),
 

7,) Os valorcs co"',s:ar:~c:s OOS C1C'C CIOS oe 2m~ a 2025 fora", 00:1005 a:..ravos oa :cnocn;; a c'S,:ai s:'ca a.. ::>.... a: ta lcva-al)-S~ Olr co1siQo·a~o. SCrr-DfO, os 5 fC!r.co~ Ji~fT"oS ex.c'c'c 05 O~ rclacao a caca lJm doles.
 



64.056.746: 66.990.765 

_.,11 filM iH 

256.226.983 257.961.057 
32.008.518 33.373.838 

1.01.188.8261 419.707.156 

~ 
Pin .-0 1O~ .,. "" 'II" 

I ~~·:~~·~~~I ~'~:~'~~~l ::'~~~'~:~l 

1'1 i~__ltll__lllr__IIIl: __J'lt __ll~ll 

216.338.9691" 236.342.778 254.561.497 270.970.833 

~ 149,!:.85.331 161.432768 174.197.860 
18.313.203 19.735.729 21.011.851 22.551.827 
~ 37.446333 40.358.192 43549.465 

16.414.984 17.710.604 19.346.341 20.997.638 

~ 22.750.§79 26160.189 29.588.889 
22.782.339 26.907.050 29.718.666 31.778.765 

107.098.355 116.927.512 128.374.964 140265.451 
45.6/'1.391 51.803.734 57.975688 6:'Al1.577 
20.783.973 2446;167 28.036.553 31.112.412 
2/'.857.418 27.342.467 29.939.135 31.299.165 

/'668% 4950% 49,47% 5043% 51.76% 52,31.% 52.79% 53,55% 54,07'/J 54.?5°!~ 
25,89% 2938% 28.36% 29.22%1 29,93% 3052% 30530/.1 3115% 3143%1 31,67%1 
86,71,% 91,23l'!l 9091%t"9tiL!!L..- 97,900/.!l J8Jl~'I>~ 100,030/.1 lC2,0~03.06%.l 103,88%74,i1% 

6,08% 
l'r.5i% 

28.073.195 
12.914.552 

19.305.188 

15.158.643 

14.123.581 

112.292.779 
186.327.360 

sAo JoAo DA BOA VISTA - SP 

11,0.303.040 158.055.702 
92-057.084 105.088.768 
12.758.382 14.667.184 
23.016.771 26.272.192 
10.258.389 11.605.008 
11.608.133 "2.514.342 
12.853.340 14.589.489 

66.i58.179 71170.612 
27.890.345 28605.186 
9.549.198 11.140.575 

18.341.147 17.464.611 

1.7,15% 4541% 
2647% 25.87% 

,r'l~'Jll,I:I:'- .1:.i.rlf..:.'.I.I:I',I ~r..l='!!-'""I=~11" __:(i.TJI,lir_ 71,.29% 76.36% 

74.29'1, 76,36%... 
----!If'IIC ,V",\I~JI CO,~ PROt, MAGIS-::RIO 

(LEI 11,1·94IOTART. 22) • 60% 

_% 00 FUNDEB APLICADO CM Mi\GIST~RIO 

COMPARATIVO PERCENTUAL DOS GASTOS EM RELA~r~~O-,-A:..:Oc::S:..:Sc::E~U.::.S..::;L",IM::.;ITc::E;;:S 

74,11'1. 
~ 

86.74% 
91.23'10 

.-e 
90.91'1, 

e 

94.34%
• _ 

97,90'1, 98,68% 100,03% 102,01% 103,06% 103.88% 105,01'~ 105,90% 106,55% 

--, 

20iO 2011 2012 2013 2014 20', 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

-GASTO TOTAL COV, ""SSOAL 

_GASTO COM EDUCACAO 

-GASTO COM WJ\GISTLRIO 

_GASTO COM DE~I!lIS SERVIDORES DA 
::DU~ACAo 

100,00'1, 100.00'1. 100.00'" 100,00'1, 100,00'1, 100,00% 100,00% 100.00'" 100.00% 100.00\\ 100.00" 100,000/. 100.00% 100.00110 100.00110 100.000,; 

48.14% 4516" " '2.16'" 3986'1, 44,00% • 4<.62% 44.30'.. " 44,50% 44,00'1. 4~,74", 44.47% 44.32% 44,42% 44.48'1, 44.35110 44 391. 
• ;. ••••••••••• e 

27,12 25,75'/, 26.m24.33~, 23.21':>0 :,,3&' 23.32'.. 22.31% 21.84'11 2181' 21 Jr" 2103' 20,89 20.68" 20,Wi, 10.1.0...-
22.93% 23,09'" 23.28'" 23,54% 2J.80'l, 23,91'4 24.09%21,67% 20.92'1, 21,84% 22,18% 22.16%19.dl% - 17,25%14,43% 15.52% 

2010 2011 2012 2013 2011. 2015 20',6 2017 2018 20'9 2020 ?021 202? 2023 2021. 20?" 
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