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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CAKINKTF. DA DFPUTADA 
LUCIANE CaRMINATTI *DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLC/0006.2/2018
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Altera a Lei Complementar n° 170, que “dispoe 
sobre o Sistema Estadual de Educagao.".

Art. 1° O art. 82 da Lei Complementar n° 170, de 07 de agosto de 
1998, passa a vigorar com a seguinte reda^ao:♦

Art. 82.

VII - numero de alunos por sala de aula que possibilite adequada 

comunicagao e aproveitamento, obedecendo a criterios pedagogicos e nlveis de 
ensino, da seguinte forma:

a) na educagao infantil, ate quatro anos, maximo de 13 criangas, 
com atengao especial a menor numero, nos dois primeiros anos de vida e, ate os 
seis anos, maximo de 22 criangas;

b) no ensino fundamental, maximo de 24 alunos nos anos iniciais, e 
maximo de 30 alunos nos anos finals; e*

c) no ensino medio, 30 alunos.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Sala das sessoes, de margo de 2018.
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ASSEMBLEIA LEG1SLATIVA CABINHTF. DA DEPUTAra 
LUCIANE CARMINaTTIDO FSTADO DE SANTA CATARINA

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei Complementar tem a finalidade de alterar a Lei 
Estadual Complementar n° 170, que dispoe sobre o Sistema Estadual de Educagao.

A Lei do Sistema Estadual de Educagao, de autoria do entao 
Deputado Estadual Pedro Uczai, em 1998, significou importantes avangos em varias 
questoes.

Penso que a referida Lei pode avangar ainda mais no que refere a 
delimitagao do numero maximo de alunos nas diversas etapas da educagao basica, 
desde a educagao infantil ate o ensino medio.

#
Para formular essa proposta de mudanga, uso como referenda e 

parametro os numeros sugeridos pelo Parecer CNE/CEB n° 8/2010. Esse Parecer 
do Conselho Nacional de Educagao/Camara de Educagao Basica foi feito visando 
analisar a proposta do Gusto Aluno Qualidade Inicial (CAQi) como politica de 
melhoria da qualidade do ensino no Brasil.

Cabe lembrar que para sugerir esse numero de alunos por turma no seu Parecer, o 
CNE/CEB tomou como referenda a relagao prevista no projeto da LDB (substitutivo 
do Deputado Federal Jorge Hage).

Ante o exposto, e diante de tudo que se possa argumentar em favor 
dos (as) profissionais do magisterio e objetivando a melhoria de qualidade na 
educagao em Santa Catarina, solicito aos colegas parlamentares a aprovagao deste 
Projeto de Lei Complementar.

# Sala das sessoes, de margo de 2018.

Deputapa UJCiane^Carminatti



A.SSEMBLEIA IEGISLATIVA COM. Dl: CONSl'lTIJICAO 
E 1USTICAIX) EM ADO DE SANTA CATARIMA

DISTRIBUIQAO

O(A) Sr(a). Dep. Jean Kuhlmann, Presidente da Comissao, designou 
RELATOR do Processo Legislative n° PLC/0006.2/2018, o Senhor Deputado 
Valdir Cobalchini, Membro desta Comissao, com base no artigo 128, inciso VI, 
do Regimento Interne.

Em consequencia, faga-se a remessa dos autos do Processo 
Legislative retro citado ao Sr. Relator designado, informando que o prazo 
regimental final, para apresentagao de relatorio e o dia nao definido.

*

Sala da Comissao, em 22 de margo de 2018
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_____________
GABINETE DO DEPUTADQ'^

VALDIR COBALCHlkb ^
ASSFMBLF1A LFGIS1.ATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA % |r\

COMISSAO DE CONSTITUigAO E JUSTigA

REQUERIMENTO DE DILIGENCIA

Proposigao: PLC - 0006.2/2018.
Procedencia: Legislativa - Deputada Luciane Carminatti.
Ementa: Altera a Lei Complementar n° 170, que "Dispoe sobre o Sistema 

Estadual de Educacao".
Relator: Deputado Valdir Cobalchini.

Senhor Presidente, Senhores Deputados Membros desta Comissao.

Trata-se de proposi^ao de origem parlamentar, com o escopo de alterar a Lei 
Complementar n° 170, que "Dispoe sobre o Sistema Estadual de Educacao".

A materia encontra-se em tramite perante esta Comissao, nos termos do art.72 

do REGIALESC, para que se proceda a analise do aspecto consdtucional, legal, 
juridico e regimental. E o relatorio.

O projeto pretende delimitar o numeros de alunos em sala de aula, na educacao 

infantil e no ensino fundamental.

Tendo em vista a importancia da materia, necessaria diligencia a Secretaria de 

Educacao e a Secretaria da Casa Civil para obten^ao de manifestacao.

Assim, voto pelo DILIGENCIAMENTO da proposicao (inciso XV do art.71 

do REGIALESC)* no que tange a area de abrangencia desta Comissao, devendo ser 

comunicada a Secretaria de Educacao e a Secretaria da Casa Civil para que se 

manifeste sobre o projeto, por escrito.

Sala das Comissoes,

d-o i

Deputado Valdir Cobalchini 
RELATOR

PALACIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Alvaro Mullen da Silveira, 310 - Centro 
88020-900 - Florianopolis - SC Gabinele 10

www.alesc.sc.gov.br

http://www.alesc.sc.gov.br


ASSEMBLEIA LEG1SLATWA COM DE CONSTITUI 
E IUSTICA /DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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Intemo
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Coordenadoria de Expediente 
Of n° 0096/2018

Florianopolis, 4 de abril de 2018

Excelentlssima Senhora 

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI 

Nesta Casa

Senhora Deputada

Conforme parecer em anexo, comunico que o Projeto de Lei 

Complementar n° 0006.2/2018, que “Altera a Lei Complementar n° 170, que ‘Dispoe 

sobre o Sistema Estadual de Educa5ao’”1 de sua autoria, esta em diligencia na 

Comissao de Justi^a, e que sera encaminhada copia a Secretaria de Estado da Casa 

Civil, e atraves desta, a Secretaria de Estado da Educapao, a fim de obter 

manifesta5ao sobre a materia legislativa em exame.

Respeitosamente,

Marlis^Furtado Arruda Ramos Burger 
Coordenadora de Expediente

Palacio Barriga Verde
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro
CEP 88020-900 - Florianopolis - SC
Fone (48) 3221 2954/2559
www.alesc.sc.gov.br

Gcuoit/ RQX 38

http://www.alesc.sc.gov.br
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Oficio GPS/DL/0145/2018
Florianopolis, 4 de abril

Excelentissimo Senhor

LUCIANO VELOSO LIMA

Secretario de Estado da Casa Civil

Nesta

Senhor Secretario

Encaminho a Vossa Excelencia copia do parecer exarado pela 

Comissao de Constituipao e Justiga deste Poder, ao Projeto de Lei Complementar 

n° 0006.2/2018, que “Altera a Lei Complementar n° 170, que ‘Dispoe sobre o 

Sistema Estadual de Educagao’”, a fim de obter manifestagao sobre a materia 

legislativa em exame.

nciosamente,

Deputado KENNEDY NUNES 

Primeiro Secrelkrio

/Assembleia Legislativa SC

Nom«
Gerftnda de Protocolo Geral

Palacio Barriga Verde
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro
CEP 88020-900 - Florianopolis - SC
Fone (48) 3221 2954/2559
www.alesc.sc.gov.br

gc/201* RQX 038

http://www.alesc.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Florianopolis, 2 de maio de 2018.Oflcio n° 398/SCC-DIAL-GEMAT

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, encaminho a Vossa Excelencia resposta 
ao Oficio n° GPS/DL/0145/2018, a respeito do pedido de diligencia ao Projeto de Lei 
Complementar n° 0006.2/2018, que “Altera a Lei Complementar n° 170, que ‘dispoe sobre o 
Sistema Estadual de Educagao’”.

A Secretaria de Estado da Educagao (SED), mediante o Parecer n° 12/2018/COJUR/SED, 
ressaltou que “[...] os criterios estabelecidos pela Lei Complementar n° 170/1998, no que se 
refere as caracteristicas do espago fisico e ao numero de alunos a serem atendidos por sala de 
aula nos niveis de ensino que integram a educagao basica, garantem a oferta de ensino de 
qualidade e possibilitam a implantagao de diretrizes pedagogicas que se desdobram em 
importantes estrategias para a viabilizagao de novas oportunidades educacionais. Por outro lado, 
a alteragao do quantitativo de alunos por sala, para os niveis de ensino fundamental e medio daSB 
escolas que integram a rede publica estadual de ensino, conforms proposto, exigira ampliagao^R 
do espago fisico das unidades escolares e a contratagao de professores, acarretando acrescimo^ 
dos custos para o financiamento da educagao basica, com significativa repercussao financeiram 
sem previsao no orgamento do Estado. Vale dizer, ainda, que nao foram apresentadoss 
argumentos capazes de sustentar a proposigao, tampouco justificativa tecnica ou pedagogica. 
[...] Diante do exposto, manifestamo-nos contrariamente a proposigao apresentada no Projeto de 
Lei que propoe alteragao para a Lei Complementar n° 170/1998”.

Diante do exposto, remeto a Vossa Excelencia o aludido documento.
£c,-.
CO

aA DIRETORiA LEGiSLATIVA

secretAria-geral 
Angela Aparecida Bez 

SecretcHia-Geral 
Malficu!a3Q72

Respe/tosamente,

£ t/Luciano Veibso Eifna 
Secretario de Estado da Casa Civil

Lido no Expediente
■4£~_Se$sao ^
M&or ao Vic c&AilvExcelentissimo Senhor 

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
Nesta

Secretario
Ofrd_398_PLC_OOOe.2_18_SEO 
SCC 1771/2018

Centro Administrative do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC 401, n° 4.600, km 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianopolis - SC
Telefone: (48) 3665-2159 e-mail: gemat@scc.sc.gov.br

mailto:gemat@scc.sc.gov.br
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Sw Secretaria de Estado da Educa^ao
Consultoria Jundica
Rua Antonio Luz, n.° 111 - Centro - Florianopolis/SC - (48) 3664.0225 - cojur@sed.sc.gov.

m
c_lO C

C9
%

CO
CO

05

PARECER N° 12/2018/COJUR/SED V)
•co
co
o

So:
|2 
CM CM

£ N 
0 00
< o> .s>
—I -O
co *8
< o 
O 0
—I 00 
LU ^ 
Q o 
Z ^
< 2 o: 2
co o
Si
LU O 
a: o 
O co 
0 o 

CO w

II
o ° 
co 0 
UJ E
^ o 
O c
§ 03
< "5 
=3 c
Q a)

EMENTA: Processo SCC 1804/2018- 
Resposta a diligencia oriunda da Assembler 
Legislativa em relagao ao Projeto de Lei 
Complementar n° 0006.2/2018, que “Altera a 
Lei Complementar n° 170, que ‘dispoe sobre 
o Sistema Estadual de Educagao’”.

Trata-se de pedido de diligencia em relagao ao Projeto de Lei 

Complementar n° 0006.2/2018, que altera a Lei Complementar n° 170, que 

‘dispde sobre o Sistema Estadual de Educagao’, de iniciativa parlamentar, que se 

encontra em tramitagao na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - 

ALESC.
tu E
of

Os autos foram remetidos a esta Secretaria para manifestagao sobre a 

materia legislativa em observancia ao disposto no art.19, §1°, I e II do Decreto n.° 

2.382, de 2014, com alteragoes introduzidas pelo Decreto n° 1.317, de 29 de 

setembro de 2017, de modo a permitir o atendimento, pelo Excelentissimo Senhor 

Governador do Estado, do quanto disposto no art. 41, § 2° da Constituigao 

Estadual.
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Esta Consultoria Juridica, em atengao ao oficio n° 326/SCC-DIAL- 

GEMAT, solicitou a Diretoria afeta a materia que se manifestasse acerca dos 

termos propostos no Projeto de Lei apresentado.

Nesse sentido, em atengao a solicitagao formulada a Diretoria de 

Gestao da Rede Estadual manifestou-se por meio da Comunicagao Interna n° 

3141/2018, informando que quanto aos criterios para composigao das turmas esta 

Secretaria de Estado da Educagao observa o disposto na Lei Complementar n° 

170/1998 e no Parecer Tecnico n° 27/2013/CIP/GAM do Ministerio Publico, 

anexada ao presente processo, cujo documento digitalizado confere com o 

documento fisico original.
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Sccrctaria de Estado da Educate
Consultoria Juridica
Rua Antonio Luz, n.° 111 — Centro - Fiorianopolis/SC - (48) 3664.0225 - cojur@sed.sc.gov.br
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E o breve relatorio.

Prima facie, e precise lembrar que esta manifestagao toma por base, 

exclusivamente, os elementos documentais que constam dos autos do processo 

em epfgrafe. Isso porque, incumbe a este orgao prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jundico, em especial no que concerne ao controle de legalidade dos 

atos praticados no ambito da Administragao, nao ihe competindo adentrar nos 

aspectos de conveniencia e oportunidade, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente tecnica.

Pois bem. Passo a opinar.

Vale dizer, que integram o sistema estadual de ensino, nos termos do 

art. 17 da Lei n° 9.394/1996, as instituigoes de ensino mantidas pelo Poder 

Publico estadual, as instituigoes de educagao superior mantidas pelo Poder 

Publico municipal, as instituigoes de ensino fundamental e medio criadas e 

mantidas pela iniciativa privada e os orgaos de educagao estaduais.

Assinale-se, que nos termos da Lei n° 9.394/1996, a educagao escolar 

e composta da educagao basica, constituida pela educagao infantil, ensino 

fundamental e ensino medio e pela educagao superior.

A Lei Complementar n° 381, de 07 de maio de 2007, que dispoe sobre 

o modelo de gestao e a estrutura organizacional da Administragao Publica 

Estadual, em seu art. 68, apresenta o rol das competencias desta Secretaria de 

Estado da Educagao, entre as quais vale evidenciar:
Art. 68. A Secretaria de Estado da Educagao compete:

I - formular as politicas educacionais da educagao basica, 
profissional e superior em Santa Catarina, observadas as noraias 
regulamentares de ensino emanadas do Conselho Estadual de 
Educagao de Santa Catarina;
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coXII - coordenar as agoes da educagao de modo a garantir a 

unidade da rede, tanto nos aspectos pedagdgicos quanto 
administrativos;
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Registre-se, que se trata de incumbencia desta Secretaria primar pela 

qualidade do ensino ministrado nas escolas que integram a rede publica estadual, 

com enfase as suas peculiaridades, com estrategias que garantam resultados 

mais significativos ao processo de aprendizagem.
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
Secrelaria de Estado da Educagao
Consultoria Jun’dica
Rua Antonio Luz, n.° 111 - Centro - Florianopolis/SC - (48) 3664.0225 - cojur@sed.sc.gov.oi^^;

Gerencia de Analise Multidisciplinar- GAM, Thalyne Nadja Dittert Cabral e Gistltef" 

de Oliveira Fernandes Salvador, Arquitetas e Urbanistas que foram designadas 

pelo Coordenador Adjunto do Centro de Apoio Operacional de lnforma?6es 

Tecnicas e Pesquisas - CIP, do Ministerio Publico do Estado de Santa Catarina, 

com o fim de elucidar os criterios exigiveis pelas normas vigentes para 

estabelecimentos escolares, especialmente no que se refere as salas de aula.
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No Parecer, as tecnicas acima citadas, realizaram uma analise tecnica 

considerando os criterios recomendados para a distribuigao espacial dos alunos, 

propondo variadas formas de ocupagao e disposigao em ambientes com 

dimensoes diferenciadas, que podem ser encontradas nos estabelecimentos 

escolares, observando as normas para a garantia da acessibilidade, da 

funcionalidade e do conforto espacial para o estudante, os professores e demais 

membros da comunidade escolar.

Desta forma, os criterios estabelecidos pela Lei Complementar n° 

170/1998, no que se refere as caracteristicas do espago fisico e ao numero de 

alunos a serem atendidos por sala de aula nos niveis de ensino que integram a 

educagao basica, garantem a oferta de ensino de qualidade e possibilitam a 

implantagao de diretrizes pedagogicas que se desdobram em importantes 

estrategias para a viabilizagao de novas oportunidades educacionais.

Por outro lado, a alteragao do quantitative de alunos por sala, para os 

niveis de ensino fundamental e medio das escolas que integram a rede publica 

estadual de ensino conforme proposto, exigira ampliagao do espago fisico das 

unidades escolares e a contratagao de professores, acarretando acrescimo dos 

custos para o financiamento da educagao basica, com significativa repercussao 

financeira sem previsao no orgamento do Estado. Vale dizer, ainda que nao foram 

apresentados argumentos capazes de sustentar a proposigao, tampouco 

justificativa tecnica ou pedagogica.

Tambem e importante destacar que, embora tenha sido aprovado em 

05/05/2010, o Parecer CNE/CEB n° 8/2010, que “Estabelece normas para 

aplicagao do inciso IX do artigo 4° da Lei n° 9.394/96 (LDB), que trata dos padroes 

minimos de qualidade de ensino para a Educagao Basica publica”, conforme 

consta na copia disponivel no site do CNE e tambem acompanha o presente,
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Como se ve compete a esta Secretaria coordenar as a?6es da 

educagao primando pela garantia da unidade da rede, nos aspectos pedagogicos 

e administrativos.
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Assinale-se, que a Lei Complementar n° 170/1998, que dispoe sobre o 

Sistema Estadual de Educagao, no art. 67 elenca algumas caracteristicas 

necessarias aos predios e equipamentos escolares, entre as quais vale 

evidenciar:

Art. 67. [...]
VI - oferta de salas de aula que comportem o numero de alunos a 
elas destinado, correspondendo a cada aluno e ao professor areas 
nao inferiores a 1,30 e 2,50 metros quadrados, respectivamente, 
excluidas as areas de circulagao interna e as ocupadas por 
equipamentos didaticos. O co 
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A aludida Lei, em seu art. 82, VII limita o numero de alunos por sala de 

aula para os nlveis de ensino que integram a educagao basica, conforme segue:

Art. 82 [...]
VII - numero de alunos por sala de aula que possibilite adequada 
comunicagao e aproveitamento, obedecendo a criterios 
pedagogicos e niveis de ensino, da seguinte forma: 
a) na educagao infantil, ate quatro anos, maximo de 15 criangas, 
com atengao especial a menor numero, nos dois primeiros anos de 
vida e, ate os seis anos, maximo de 25 criangas;

5!
03 0
Q

b) no ensino fundamental, maximo de 30 criangas ate a quarta 
serie ou ciclos iniciais e de 35 alunos nas demais series ou ciclos; 2 8.msc) no ensino medio, 40 alunos.
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£ o1 ssNo exercicio de suas competencias, esta Secretaria elabora urn 

documento intitulado “Orientagoes para a Matricula” que visa orientar as unidades 

da Rede Estadual, em cada ano letivo, sobre os procedimentos a serem 

observados no processo de matricula, inclusive quanto a necessidade de 

observar o que disciplinam os artigos 67 e 82 da Lei Complementar n° 170/1998, 

acima transcritos, para a formagao de turmas ou “enturmagao”.
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Neste quesito, o documento vem sendo complementado com a 

utilizagao do Parecer Tecnico do Ministerio Publico Estadual n° 

37/2013/CIP/GAM, que acompanha o presente, elaborado pelas Analistas da 1 g
sit
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continua aguardando homologagao pelo Ministro da Educagao, razao pela qUal 

ainda nao e norma em vigor, bem como nao encontra respaldo ou consenso para 

a sua aplicabilidade. Seu principal instrumento, o Gusto Aluno Qualidade inicial 

(CAQi), desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito a Educagao, como 

referenda para a construgao da matriz de Padroes Minimos de Qualidade para a 

Educagao Basica Publica no Brasil e conceito polemico e nao encontra ampla 

aceitagao entre os gestores dos sistemas estaduais e municipals de ensino.

Diante do exposto, manifestamo-nos contrariamente a proposigao 

apresentada no Projeto de Lei que propoe alteragao para a Lei Complementar n° 

170/1998.
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Este e o parecer que submetemos a elevada consideragao de Vossa

Excelencia.

Florianopolis, 23 de abril de 2018.

Greice Sprandel da Silva
Consultora Juridica
Secretaria de Estado da Educagao

Vistos etc. 2 8.

llAcolho o Parecer Juridico n° 12/2018/COJUR/SED 
por seus proprios fundamentos. 

Encaminhe-se a Secretaria de Estado da Casa Civil.
Cumpra-se.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Educa^o
Diretoria de Gestao da Rede Estadual
Gerencia da Gestao de Educafao Basica e Profissional

COMUNICACAO INTERNA
N°: 3141/2018 cf)

CQ
13DATA: 18/04/2018 to

DE: Diretoria de Gestao da Rede Estadual h-
r~
cnPARA: Consultoria Juridica o
.S’ASSUNTO: Projeto de Lei Complementai n° 0006.2/2018 .1

o oo
0)o

*Senhoxa Consultora, 500
rj
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Em resposta a Cl n° 615/2018 COJUR, referente a lei supracitada, temos a informar 
que5 conforme Plano de Matrlcula 2018 anexo, quanto aos criterios para composite de 

tunnas e distribuigao de alunos nas mesmas, atualmente, esta Secretaria de Estado da 

Educate se ampara na Lei Complementar n° 170/1998, art. 67 inciso VI e art. 82 inciso VII - 
itens a, b, c e Parecer Tecnico n° 27/2013/CIP/GAM do Ministerio Publico de Santa Catarina.

Neste sentido, para o 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, o quantitative de alunos e 

de 25 por tunna. Para os demais anos do Ensino Fundamental e S6ri.es do Ensino Medio, 
segue-se conforme orientado pelo Parecer Tecnico acima mencionado, oficializado pelo 

Ministerio Pdblico de Santa Catarina, que esta de acordo com a legislapao vigente, sendo:

• Salas de 48 m2 - 30 alunos;

• Salas de 56 m2 - 35 alunos;

• Salas de 64 m2 - 3 9 alunos.
Para atender o solicitado no Projeto de Lei Complementar em tela, toma-se 

necessaria a realiza^ao de estudo de impacto financeiro, pois o pretendido podera aumentar o 

investimento em folha de pagamento e infraestrutura das Escolas da Rede Estadual de Ensino.
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g ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretary de Estado da Educapao 
Diretoria de Gestao da Rede Estadual 
Diretoria de Gestao de Pessoas

•/ts!
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ORIENTAQOES PARA A NlATRlCULA E LEVANTAMENTO DE DEMANDA NA 

EDUCApAO PROFISSIONAL - ANO LETIVO 2018 

NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA ESTADUAL

Om
3
(f)

03
o
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o ° 
d ®1. MATRlCULA 2018
® o

<N

*1CO 001.1. Orientates para a matricula e Levantamento de Demanda - ano letivo 2018 - 
nas Unidades Escolares da Rede Ptiblica Estadual
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A Secretaria de Estado da Educa?ao, atrav^s da Diretoria de GestSo da Rede 

Estadual e da Diretoria de Gestao de Pessoas, encaminha orientates para a organizagao e 

funcionamento das unidades escolares de Educate Basics e Profissional da rede-estaduai de 

ensino de Santa Catarina para o ano letivo de 2018, considerando:
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• A legisiagao © as normas federais e estaduais da Educate Basics e
Profissional.

• As diretrkes para a oferta de diferentes curriculos na Educagao Basics e 

Profissional, modalidades de ensino, programas e projetos.

• O atendimento as diferentes sftuagSes que dizem respeito ^ organizagao 

curricular e administrativa da escola e aos programas e projetos que vem sendo 

desenvolvidos.

ra o.
a SP

ifIs
■D in

Oco
NM %
■= in 
= 21.2. Matricula de atunos novos

- a) Periodo de 30/11/2017 a 11/12/2017 para NOVAS MATRICULAS para o ano letivo de 

2018.
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b) De: 30/11/2017 ^ 11/12/2017 Levantamento de Demanda na EducagSo Pr°^ssional 
dos.cursos tecnicos concomitantes e subsequentes
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c) A matricula dever£ ser efetivada na Unidade Escolar pretendida;
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d) Para efetivapao da matricula dos(as) estudantes do Ensino Fundamental os 

pais/respons^vets deverao apresentar, obriqatoriamenfe. no perfodo de 30/1*1/2017
a 11/12/2017, na Untdade Escolar, a via original e fotocopia dos segufntes 

documentos do(a) estudante.
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• Certidao.de nascimento / carteira de identidade

• Atestado de Frequdncia com indicagao do ano/etapa que p(a) estudante 

est^ frequentando em 2017;

• Comprovante de residencia, atualizado (ate tres mesas anteriores a 

matricuta).
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• Carteira de Vacinapao;

• Histdrico Escolar (no prazo de 30 dias)

e) Para efetivapSo da matricula dos(as) estudantes da Educapao de Jovens e Adultos, a 

documentapao minima exigida sera a CertidSo de Nascimento ou Carteira de 

Identidade — RG/CPF Histdrico Escolar, Comprovante de Residencia, 1 foto 3x4. B ^li 
0) a«iif) As matriculas no 1° ano, do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, serd para 

estudantes que tenham 06 feetet anos completos ate 31/03/2018, conforme Art. 1° 

da Resolupao do CEE/SC 064/2010, Art. 1° do Decreto do Govemo do £stado de 

Santa Catarina N° 699/2011, Resolupao CNE/CEB 01/2010 e Resolupao CNE/CEB 

07/2010.
g) . O tumo serd definido pels Unidade Escolar, conforme sua estrutura flsica, seu Projeto 

Politico Pedagdgico e o seu quadro de profissionais.
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a) O SISGESC abrirS para o registro das enturmaeSes a partir do dia: 11/1

b) A solicitagao de novas turmas ser5 no penodo de 11/12/2017 ate 

21/12/2017, atraves da solicitap§o de turmas no SISGESC. Apos este perfodo 

o sistema ficara fechado para solicitagao, reabrindo em 20/01/2018.

Orientamos para que as onturmagoes sejam realizadas ate o dia 29/12, principalmente 

as turmas que apresentam matncuEa de alunos com deficiencia, para a Hberagao das 

vagas da Educapao Especial para a primeira chamada dos professores ACTs em 2018.
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Observagoes:

• £ garantida a matrfcula de afunos na Educaggo B6sica a qualquer tempo.
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1.4. Requisites para ingresso nos nfveis e modalidades de ensino: .t

1.4.1. Ensino Fundamental
< o 
a ojA Escola Publica Estadual dever^ matricular automaticamente toda crianga com 6 

(seis) anos de idade a completar ate a data de 31 de rtiargo de 2018, conforme Art. 1° da 

Resolugao do CEE/SC 064/2010, Art. 1° do Decreto do Govemo do Estado de Santa 

Catarina N° 699/2011, Resolugao CNE/CEB 01/2010 e Resolugao CIME/CEB 07/2010.
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1.4.2. Ensino Medio e Educagao Profissional

a) Ensino M£dio e Ensino M6dio Integrado a Educagao Profissional (EMiEP)

« Alunos egresses do Ensino Fundamental.

b) Curso de Magisterio

* 1a serie: Alunos egresses do Ensino Fundamental ■

* 3a s^rie: Alunos com 2a s6rie do Ensino Mfedio compteto ou egresses do Ensino 

Medio.

c) Curso Tecnico Subsequente (P6s-M6dio)
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?

• Aiunos egresses .do Enslno Medio ou Matriculados na 3a serie do Ensi.no-
Medio.

1.4.3. Educa$ao de Jovens e Aduftos

• Ensino Fundamental: 15 anos completos no ato da matricuia para aiunos do 

Ensino Fundamental
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S* Ensino M6dio: 18 anos completos no ato da matricuia . o

o ° 
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oo oo
. 1.5. Criterios para composigao das turmas

o o
CM O• Considerar o zoneamento, garantindo escola mais proxima da residencia do 

aluno ou do trabalho dos responsaveis, seja estadual ou municipal, para a oferta de 

matricuia, aos aiunos do Ensino Fundamental e aos aiunos do Ensino M6dio Integral 'em 

Tempo Integral.
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• Na distribuipao de aiunos por turma deve-se seguir o que consta na Lei 
Complementar n°170/1998, em seus artigos n° 67, inciso VI e n° 82, inciso VII, (tens a, b e c 

e observar o Parecer TGcnico do Ministerio Publico de SC.

• 1° e 2° anos do Ensino Fundamental: 25 aiunos por turma. Para desdobro 

quando exceder-5 aiunos, de acordo com a Lei Complementar n°170/1998.

a) Quanto a metragem da sala de aula para demais anos/s6ries, seguiremos o 

Parecer T6cnico n° 27y2013/CIP/GAMl oficializado pelo MinistSrio Publico de Santa Catarina, 

que esta de acordo com a legisiagao vigente, sendo:

• Sala com 48m2: 30 aiunos;

• Sala com 56m2:35 aiunos;

• Sala com 64m2: 39 aiunos;

b) Observar o numero maximo de aiunos constants na Lei n° 170/98 em seu 

artigo 82. Para desdobro quando exceder 5 aiunos

c) No caso de turmas tinicas do Ensino Fundamental com nOmero de aiunos 

inferior a 20 (vinte) e do Ensino M6dio, com numero de aiunos inferior a 20 (vinte), articular 
com escolas pCiblicas proximas, tanto da rede estadual como da rede municipal, oferecendo

; a turma em apenas uma das escolas. Nao sendo possivel agrupar os aiunos de diferentes 

escolas, solicitar a DIOR, mediante justificativa, autorizapao para a implantapao da turma.
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d) Somente serao admitidas turmas com numero inferior a 20 afunos 

localidades onde nao houver outra escoia publica (estadual ou municipal) proxima (num raio 

de 3km) e alunos que n§o possam ser atendidos peio transporte escolar.

nai

o>
e) Na EJA - CEJAs e Unidades Descentralizadas/UD - no mtnimo 20 (vinte) 

alunos para abertura de turmas (conforme Portaria N/SED 44 de dezembro de 2014).

f) Para o pCiblico especlfico da EJA, (populagdes do campo, comunidades 

Quilombdas, povos indigenas, alunos em espagos de privagao de liberdade), solicitar 

autorizagao da SED/DIGR/GEMPE para atendimento a demanda.

g) Solicitar • abertura do 1° mddulo dos cursos tecnicos- concomitantes e 

subsequentes, somente com o minimo de 25 alunos, excluindo as especrficidades da 

educagao do campo (Indigenas, quilombolas e escolas do campo), mediante solicitagaq a 

DIGR/SED.
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h) S6 ser^ permrtida abertura de turmas do 1° modulo dos cursos tecnicos 

concomitantes e subsequentes dos CEDUPs se no ano de 2018 nao houve evasao no 

decorrer do curso.

-i) Observer os pareceres homologados no Plano de Ofertas Educacionais - POE.

1.6. Programas e Projetos:

1.6.1. Escoia Publica Integra! - EPI

• Garantir confinuidade/terminalidade para as turmas ja existentes, com-nOmero 

de alunos superior a 15 alunos.
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1.6.2. Programa Estadual Novas Oportunldades de Aprendizagem-PENOA
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1.7. Orientagoes gerais

Deve ser Garantido:
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• No minimo 200 dias letivos e 800 horas aos alunos da Educate BSsica.

• Espa$o ffsico adequado para o ensino regular e execu^ao dos programas.

• Atender & legislagao especlfica da Educag&o Escolar Indigena em relagao ao 

Calend^rlo Escolar e ao currlculo.

• 0 zoneamento, garantindo a escola mais proxima da residencia do aluno. O 

criteria local de trabalho dos pais deve ser utilizado somente depois de atendidos os alunos 

que residem proximo a escola.

• Oferta obrigatoria da disdpltna de Ensino Religiose, com matncula facuitativa
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5 oaos alunos.
og om• O aluno matriculado na EJA devera cumprir ao longo do curso carga horciria
CM CJ

e «total de: <u o 
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Isx &
a) 1.600 horas para o Ensino Fundamental Anos Finals (segundo segmento),

b) 1.200 horas para o Ensino Medio.

* Unguas Estrangeiras: A SED segue com a oferta de Unguas Estrangeiras na 

rede publica estadual para os anos finals do Ensino Fundamental e Ensino 

Medio.
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1. PREAMBULO
mAos 24 dias do mes de Abril do ano de 2013, nesta cidade de 

Florianopolis, foram designadas pelo Coordenador Adjunto do Centro de Apoio 

Operacional de Informagoes Tecnicas e Pesquisas -CIP, do Ministerio Publico do 

Estado de Santa Catarina, as Analistas da Gerencia de Analise Multidisciplinar - 

GAM, Thalyne Nadja Dittert Cabral e Gisele de Oliveira Fernandes Salvador, 

Arquitetas e Urbanistas, em atendimento a solicitagao da 7a Promotoria de Justiga 

da Comarca de Jaragua do Sul, a fim de elucidar os criterios exigiveis pelas normas 

vigentes para estabelecimentos escolares, especialmente no que se refere as salas 

de aula.
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2. HISTORICO

O Inquerito Civil n. 06.2013.00004628-0 foi instaurado com o intuito de 

apurar e solucionar os problemas de estrutura deficiente nas Escolas Publicas 

Estaduais da Comarca de Jaragua do Sul, garantindo que as normas relativas aos 

estabelecimentos escolares sejam cumpridas, em especial no que se refere ao 

espago fisico das salas de aula e a relagao com o numero de alunos.

Considerando que as chamadas “enturmagoes” colocaram o tema em 

evidencia em todo o territorio do Estado, optou-se pela elaboragao de urn 

documento de carater universal, sem a realizagao da vistoria pericial solicitada pela 

Promotoria de Justiga.
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Primeiramente, e necessario mencionara Lei Complementar n. 170, de 

7 de agosto de 1998, que dispoe sobre o Sistema Estadual de Educagao de Santa

a abrangencia desse sistema, conforme
8.8- 
c oCatarina, e informa, no seu art. 11 

transcrito a seguir: CD T3 
■CD 0)
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Art. 11. O Sistema Estadual de Educagao compreende:
I - as instituigdes de educagao, de todos os niveis e modalidades, criadas e 
mantidas pelo Poder Publico estadual; CO u. 
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II - as instituigoes de educagao superior criadas e mantidas pelo Poder 
Publico municipal;
III - as institutes de ensino fundamental e medio criadas e mantidas pela 
iniciativa privada;
IV - a Secretaria de Estado responsavel pela educate, orgao central do 
Sistema, e demais orgaos e entidades de educate integrantes da estrutura 
organizacional do Poder Executive.
Paragrafo unico. Havera na estrutura do Poder Executive urn Conselho 
Estadual de Educate, com a organizate, atribuigoes e composite 
previstas em lei.
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O art. 12 da referida Lei informa que entre as institui^oes de educagao 

integrantes ou vinculadas ao Sistema Estadual de Educagao sao consideradas as 

instituigoes privadas e as mantidas pelo poder publico, conforme reproduzido a 

seguir:

(...)
Art. 12. As institutes de educate integrantes ou vinculadas ao Sistema 
Estadual de Educate classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas:
I - publicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 
administradas pelo Poder Publico;
II - privadas, assim entendidas as criadas, mantidas e administradas por 
pessoas flsicas ou juridicas de direito privado.
(...)

isCD S
Q °iAinda em relagao a referida Lei Complementar, cabe citar o art. 5°, que 

dispoe sobre o dever do Estado com a educagao escolar publica, que sera efetivado 

mediante a garantia de;

s 8. 
a S?.s^
Is
O..S 
T3 W
E o(...) CD
NSiatendimento educacional especializado aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; (...) 
[grifo nosso]
VII - padroes de qualidade, definidos como a variedade e a quantidade 
mfnimas, por aluno, de insumos indispensaveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, sua qualificagao para o trabalho e 
posicionamento critico frente a realidade, entre outros.
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(...)

Enfatiza-se que o termo “necessidades especiais” e bastante 

abrangente, podendo incluir dificuldades sensoriais, de locomogao, entre outras que 

demandam apoio pedagogico. No entanto, considerando-se que o presente estudo

tern como foco as condigoes fisicas espaciais das instituigoes de ensino, torna-se
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prudente apresentar, neste documento, os criterios de acessibilidade previstos para 

estabelecimentos escolares. Nesse contexto, cabe observar o disposto no art. 24 do 

Decreto Federal n. 5.296/2004, in verbis:

m
CO
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CD(...) o
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Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer m'vel, etapa ou 
modalidade, publicos ou privados, proporcionarao condi?6es de acesso e 
utilizapao de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 
portadoras de deficiencia ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de 
aula, bibliotecas, auditorios, ginasios e instalagoes desportivas, laboratories, 
areas de lazer e sanitarios. (...)
§ 2° As edificagdes de uso publico e de uso coletivo referidas no caput, ja 
existentes, tern, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, 
a contar da data de publicagao deste Decreto, para garantir a 
acessibilidade de que trata este artigo. [grifo nosso]
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(...)

O Decreto Federal n. 5.296/2004 regulamenta a Lei Federal n. 

10.098/2000, a qual estabelece normas gerais e criterios basicos para a promogao 

da acessibilidade as pessoas com deficiencia ou com mobilidade reduzida. Destaca- 

se que a referida legislagao toma como referencia as Normas da Associagao 

Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT sobre Acessibilidade, em especial a NBR 

9050:2004.
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Pode-se considerar que uma edificagao garante a acessibilidade 

quando esta de acordo com os dispositivos da NBR 9050:2004, a qual estabelece 

criterios e parametros tecnicos a serem observados quando do projeto, construgao, 

instalagao e adaptagao de edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos 

as condigoes de acessibilidade.

Os criterios da referida Norma relacionados ao tema do presente 

parecerserao abordados nos tftulos subsequentes.
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Em relagao a criterios exigiveis para salas de aula, a Lei 

Complementar n. 170/98, no seu art. 67, dispoe sobre a necessidade de bases 

fisicas adequadas, em especial sobre a area necessaria para cada ocupante de 

uma sala de aula. O artigo referido e transcrito a seguir:
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(...)

Art. 67. As escotas estaduais de educaqao basica serao instaladas em 
predios que se caracterizem por:
I - suficiencia das bases fisicas, com salas de aula e demais ambientes 
adequados ao desenvolvimento do processo educative;
II - adequaqao de laboratorios, oficinas e demais equipamentos 
indispensaveis a execu?ao do currfculo;
III - adequaqao das bibliotecas as necessidades de docentes e educandos 
nos diversos niveis e modalidades de educagao e ensino, assegurando a 
atualizagao do acervo bibliografico;

existencia de instalagoes adequadas para educandos com 
necessidades especiais; [grifo nosso]
V - ambientes proprios para aulas de educagao fisica e realizagao de 
atividades desportivas e recreativas;
VI - oferta de salas de aula que comportem o numero de alunos a elas 
destinado, correspondendo a cada aluno e ao professor areas nao 
inferiores a 1,30 e 2,50 metros quadrados, respectivamente, excluidas 
as areas de circulagao interna e as ocupadas por equipamentos 
didaticos. [grifo nosso]
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(...)

Verifica-se que, para que uma sala de aula comporte determinada 

quantidade de alunos e professores, e necessario que uma area minima, no caso 

1,30 m2 por aluno e 2,50 m2 por professor, seja prevista. Ressalta-se que a sala de 

aula deve contemplar, alem do somatorio das areas supracitadas, areas de 

circulagao interna e area destinada para equipamentos didaticos.

A Lei Complementar n. 170, de 1998, tambem limita o numero de 

alunos por sala de aula de acordo com os niveis de ensino. Essa limitagao e 

apresentada no inciso VII do art. 82, transcrito a seguir:

(...)

Art. 82. O Plano Estadual de Educagao, articulado com os pianos nacionais 
e municipals, sera elaborado com a participagao da sociedade catarinense, 
ouvidos os orgao colegiados de gestao democratica do ensino, incluido o 
Forum Estadual de Educagao, devendo, nos termos da lei que o aprovar, 
contemplar:
I - a erradicagao do analfabetismo;
II - a melhoria das condigoes e da qualidade do ensino;
III - a universalizagao do atendimento ao ensino obrigatorio e a progressiva 
universalizagao da educagao infantil e do ensino medio e superior;
IV - o aprimoramento da formagao humanistica, cientffica e tecnologica;
V - a progressiva ampliagao do tempo de permanencia na escola do aluno 
no ensino fundamental;
VI - a gestao democratica da educagao de forma evolutiva e abrangente;
VII - numero de alunos por sala de aula que possibilite adequada 
comunicagao e aproveitamento, obedecendo a criterios pedagogicos e 
niveis de ensino, da seguinte forma:
a) na educagao infantil, ate quatro anos, maximo de 15 criangas, com 
atengao especial a menor numero, nos dois primeiros anos de vida e,
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maximo criangas;ate seis de 25anos,

b) no ensino fundamental, maximo de 30 criangas ate a quarta serie ou 
ciclos iniciais e de 35 alunos nas demais series ou ciclos;
c) no ensino medio, 40 alunos. [grifo nosso]
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-?Dessa forma, verifica-se que, alem de ser necessaria uma area minima 

por pessoa dentro das salas de aula, conforme art. 67, ha tambem limita?ao de 

numero de alunos por sala. Assim, mesmo que uma sala de aula tenha area 

suficiente para atender a um elevado numero de alunos, esta nao podera 

comportar alunos em numero superior ao definido pelo art. 82.
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A Tabela 1 apresenta as areas minimas para salas de aula em cada 

nivel de educag^ao, considerando o numero maximo de alunos. Os valores 

apresentados nao incluem as areas de circulagao interna e area destinada 

para equipamentos didaticos. Para a educagao infantil e de 4 a 6 anos, foram 

considerados 2 professores em sala. Para os outros niveis de educagao, apenas um 

professor, sendo que, como ja mencionado, a area por aluno e de 1,30m2 e por 

professor e de 2,50m2.
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Area Minima 
Professor (es)

Area Parcial 
necessaria*

Area Minima 
(alunos)

Ensino Alunos
(maximo)

Infantil - ate 4 anos 15 19,50m2 5,00m2 24,50m2

iLi37,50m2De 4 a 6 anos 25 32,50m2 5,00m2

itI!Ate o 5° ano 30 39,00m2 2,50m2 41,50m2

Do 6° ao 9° ano 2,50m2 48,00m235 45,50m2 &o
■D <f>

54,50m2Medio 40 52,00m2 2,50m2 o(0
NM 8x: c/)oTabela 1: Areas minimas para salas de aula que comportem o numero maximo de 

alunos permitido, em cada nivel de educagao. (* A area parcial necessaria 
calculada nao inclui as areas de circulagao e para equipamentos didaticos).
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c ODestaca-se que a area total necessaria para uma sala de aula pode ser 

inferior aos valores apresentados na Tabela 1, no caso de atendimento a um menor 

numero de alunos. No entanto, levando em conta que as escolas publicas 

normalmente atendem a uma grande demanda de estudantes, neste Parecer 

utilizou-se a hipotese que contempla o numero maximo de alunos.
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Torna-se a reforgar que, alem dos criterios estabelecidos pela Lei 

Complementar n. 170, de 1998, ha a necessidade de adequagao de salas de aula 00
CO

as condigdes de acessibilidade. Para as mesas individuals nas salas de aula, a 

NBR 9050:2004 exige que pelo menos 1% do total de mesas, com no mlnimo 

uma para cada duas salas de aula, seja acessivel para pessoas com cadeira de 

rodas. Alem disso, nas salas em que houver a mesa acessivel, a mesma deve estar 

localizada em corredor mais largo, de modo que possa ser posicionada em qualquer 

lugar na fileira. Outros criterios referentes a acessibilidade serao mencionados ao 

longo do presente documento.
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Dependendo das caracterlsticas de cada ambiente, as areas de 

circulagao podem ser maiores ou menores, ja que o layout deve se adequar ao 

espago existente. Desta forma, a analise sobre o atendimento aos criterios a serem 

obedecidos para as salas de aula deve ser realizada para cada ambiente, 

considerando-se as suas dimensoes especificas. Para tal analise, torna-se relevante 

mencionar algumas consideragoes sobre espagos de circulagao e mobiliario escolar, 

as quais serao apresentadas nos subtitulos a seguir.
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4.1. Circulagoes Internas

Em geral, os espagos de circulagao dentro do ambiente da sala de aula 2 £ 
2 S5
CO ^
i £■

m sao compostos por:
I?

£• Circulagao Principal (Frontal): area localizada entre a parede frontal em que 

se situa o quadro negro e o alinhamento das primeiras carteiras de cada 

fileira.
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• Circulagao Secundaria (Lateral): distancia lateral entre as carteiras das 

fileiras.
8 .8- 
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A Imagem 1 ilustra as referidas circulagoes: ‘2 & 
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Circulacao Secundaria

a: ® 
< o 
5 cQ <u
U EImagem 1: Croqui ilustrativo das circulagoes principal e secundaria (sem escala). a?

0_ O
O P>Observa-se que as normas vigentes relacionadas aos 

estabelecimentos escolares nao definem criterios especificos para as circulagoes 

internas nas salas de aula. Desta forma, para o presente estudo foram adotados 

criterios constantes na NBR 9050:2004, os quais sao aplicaveis ao caso abordado.
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oMNa segao 4 da NBR 9050:2004, sao apresentados parametros 

antropometricos. A Figura 1 da referida Norma define dimensoes referenciais para 

deslocamento de pessoas em pe, ilustrando varias situagoes (pessoas com muletas, 

com bengala de rastreamento, com andador e outras). A hipotese de deslocamento 

de pessoa em pe sem ortese1 e ilustrada na Imagem 2.
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1 Orteses: dispositivos aplicados externamente ao corpo para modificar as caracterfsticas estruturais 
ou funcionais do sistema neuromusculoesqueletico, podendo ser utilizadas para estabilizar ou 
imobilizar, impedir ou corrigir deformidades, proteger contra lesoes, facilitar a higienizagao, o 
posicionamento e assistir a fungao dos membros superiores, inferiores e tronco, decorrentes de 
lesoes, doengas, alteragoes congenitas ou condigdes ligadas ao processo do envelhecimento. 
(Fonte: Portal da Saude, Disponlvel em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/ 
noticia/9967/162/ministerio-audita-hospitais-%3Cbr%3Eque-usam-orteses-e-proteses.html>).
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. OImagem 2: Parte da 
Figura 1 NBR 9050:2004.

Convem apresentar tambem as dimensoes recomendadas pela Norma 

ABNT NBR 9050:2004 para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de 

rodas, ilustradas na Imagem 3 (Figura 4 da Norma):
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a) Uma pessoa em cadeira 

de rodas de rodas
b) Urn pedestre e uma pessoa 

em cadeira de rodas
c) Duas pessoas em 

cadeiras de rodas

Imagem 3: Figura 4 da NBR 9050:2004.

De acordo com a imagem acima, a largura necessaria para permitir o 

deslocamento em linha reta por uma pessoa com cadeira de rodas deve ser de 

90cm.
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Em relagao as dimensoes minimas para as circulacoes secundarias 

dentro das salas de aula, a partir dos criterios supramencionados, adotou-se o 

seguinte:

• Nas salas em que houver mesa acessivel, a mesma deve estar localizada em 

uma fileira que possua urn corredor com no mmimo 90cm de largura (o 

recomendado e 1,20m).
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• Para as demais circulagdes laterais, a dimensao minima deve ser de 60cm 

(Imagem 2). m
CO

<oEmbora diversas referencias indiquem a necessidade de larguras 

minimas superiores a 60cm para circulagdes, deve-se considerar que, no caso de 

salas de aula, as circulagdes nao sao conformadas por paredes, e a altura util do 

mobiliario nao oferece obstaculo a movimentagao dos usuarios.

N
0o
o

.05

5• o
oo
<DO

* ®
CO

8
(APara a circulagao principal (frontal), no caso de sala de aula com mesa 

acessivel, a largura minima recomendada entre a lousa e a primeira carteira deve 

ser de 1,50m, possibiiitando a circulagao de uma pessoa em cadeira de rodas 

simultaneamente a mais uma pessoa (Imagem 3), e tambem a manobra da cadeira 

de rodas com giro livre de 360 graus, garantindo-lhe livre locomogao (Imagem 4). 

Essa dimensao foi adotada no presente Parecer para todas as circulagdes principais 

das salas de aula, independentemente de possuirem carteiras acessiveis. Tambem 

foi considerado, para adogao deste criterio, o afastamento necessario entre a 

primeira carteira de cada fila e a mesa do professor que configure circulagao 

minima, e as condigdes de alcance visual da lousa a partir das primeiras carteiras, 

conforme Imagem 5, que se tornam mais prejudicadas conforme se reduz a 

distancia, inclusive tendo em vista a longa duragao das aulas.
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NBR 9050:2004.
‘2 <3
« S
TO "O 

•TO to

11
IS
O TOo -g
•° TO 
2 TO
CO i_

■s s
i!
fo 2

Parecer Tecnico n. 27/2013/CIP/GAM Pagina 12 de 33

29



MPSC CIP
Centro de Apoio Operacional de 
lnforma56esTecnicas e PesquisasM1NISTERIO PUBLICO 

Santa Catarina

CQ
CO

CO
No
o
o.s>
T3*o

O o
0}o

co o
CNJ(/)
•O’-CO o

CO CO

O o 
CN 5 
S o5 °^ oCN O
E w <u o

t/5 M o. a)o5
< 2 
X °- 
O O 
(0 0) 
UJ E 
Q o 
O cg *«
< o 
3 C Q «
Hi £

_ ® 
■gl 
*9-5
Q. O 
O
— o 
15 « ~ cogs 
2 8. 
•3 w

magem 5: Croqui esquematico comparativo, em fragoes de sala de aula, dos angulos 
de alcance visual nas posigoes criticas (primeiras carteiras), considerando circulagoes 
principals com largura de 1,00m (a esquerda) e 1,50m (a direita).

O angulo de 45°, apresentado em azul na Imagem 5, corresponde ao 

movimento natural da cabega, enquanto os demais demandam movimento 

consciente, mais incomodo. Nao e possivel enxergar apropriadamente alem do 

limite de alcance. A circulagao principal de 1,00m de largura nao garante 

visualizagao apropriada da lousa a partir de todas as posigoes criticas, o que ratifica 

o descarte desta alternativa como hipotese aceitavel neste Parecer.
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* .24.2. Mobiliario Escolar 8 -o 
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Acerca das dimensoes de carteiras escolares, observa-se que a NBR 

14006:2008 estabelece requisites minimos exclusivamente para conjunto aluno 

individual, composto de mesa e cadeira, para instituigdes de ensino em todos os 

niveis, nos aspectos ergonomicos, de acabamento, identificagao, estabilidade e 

resistencia. Para o presente Parecer, apenas as questdes relacionadas as
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dimensoes do mobiliario escolarserao apresentadas.

m
CO

4.2.1. Conjunto aluno - Mesa e Cadeira

A Norma supracitada dispoe que a mesa do conjunto deve center 

espago livre para a acomodagao e movimentagao das pernas do usuario, sendo 

esse espago representado por um volume poliedrico alinhado com a borda de

Esse espago, assim como a borda de contato com o
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contato com o usuario. 

usuario, sao ilustrados nas Imagens 6 e 7:
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Imagem 6: Projegao e Volume do Poliedro - Vista superior. Fonte: NBR 14006:2008.
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Imagem 7: Projegao e Volume do Poliedro - Perspectiva. Fonte: NBR 14006:2008.

A NBR 14006:2008 apresenta em duas tabelas separadas as 

dimensoes minimas para cadeiras e mesas escolares. A Tabela 2 apresenta as 

dimensoes para mesa e, a Tabela 3, as dimensoes para cadeira. Destaca-se que
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essas dimensdes sao apresentadas em milimetros e sao definidas por faixas de 

estatura. CO
CO

COPara melhor compreensao dos criterios estabelecidos na NBR 

14006:2008, as Imagens 8 e 9 ilustram as dimensdes indicadas nas Tabelas 2 e 3. 

As definigdes das referidas dimensdes sao apresentadas no Anexo deste 

documento.
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VISTA SUPERIOR

Imagem 8: Dimensdes da Cadeira e da Mesa. Fonte: NBR 14006:2008.
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Imagem 9: Dimensdes da Cadeira e da Mesa. Fonte: NBR 14006:2008.
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Identificagao do tamanho 1 3 4 5 6 70 2
CDamarela vermelha azulIdentificagao da cor branco laranja lilas verde mauom CO

1080 a 1190a 1330 a 1460 a 1590 a 1740 a800 a 930 a CO
N1160 1765 1880 2070Faixasde Estatura 950 1210 1420 1590 o
o

Largura minima dotampoflb1 600a 600a 600a 600a 600 600 600 o
,5>500b 500b 500b 500bLargura minima de espago para as pemas 500 500b2 500

Altura do tampo (tolerancia ± 10 o ° 
d « 

oo
® o

CM

■81
CO CO

O o 
CSI o

-Is#8
tt) o

mm)hi 590 640 710 760 820400 460 530
h2 610 665 725325 380 440 495 545coxas

620h4 joelhos 275 325 375 420 465 520 565
Profundidade minima do tampod 500b 500b 5006t1 500c 500c 500c 500

t2 300 300 300 300 400 400 400 400pemas
profundidade minima para moumentagao 

das pemast3 400 400 400 400 500 500 500 500
usuario 2,5 2,5 2,5r3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 w C/D

(UQ_1 1r4 Raio minimo de arestas e quinas 1 1 1 1 1 1 «S O 
< 2 x °- o °
CO CD 
ID E
O fe 
O c
g ®

Q o m e

r5 Raio minimo de cunatura dos cantos 20 20 20 20 20 20 20 20
8 Pode-se reduzir para ate 550 mm quando as condigoes educates o exigirem. 
bPode-se reduzir para ate 450 mm quando as condigoes educates o exigirem, 
c Pode-se reduzir para ate 400 mm quando as condigoes educativas o exigirem. 

d No caso de tampo com as foimas geometricas nao retangulares, sua superficie deve permitir a insergao de urn retangulo com as
dimensoes b2 x t3, correspondente a projegao do poliedro.________________________

Tabela 2: Dimensoes em milimetros da Mesa. Fonte: NBR 14006:2008.
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Isil
"t
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d S

2Identificagao do tamanho 1 3 4 5 60
lilas amarela vermelha verde azulIdentificagao da cor branco laranja marrom

1190 a 1460 a 1590 a 1740 a800 a 930 a 1080 a 1330 a
Faixasde Estatura 1880950 1160 1210 1420 1590 1765 2070

b3 Largura minima do assento 330 330 330 330 390 390 390 400
b4 Largura minima do encosto 300 350 350 350 360300 300 300

510h8 Altura do assento (tolerancia de 10 mm) 210 260 310 350 380 430 460
h7 Extensao vertical minima de encosto 150 150 150 150 150 150 150 150
r1 Raio da aba frontal do assento 30 a 90 30 a 90 30 a 90 30 a 9030 a 90 30 a 90 30 a 90 30 a 90

Raio da cunstura da parte interna do 
encosto

400 a 400 a 400 a 400 a 400 a 400 a 400 a 400 a
r2 900 900 900 900 900 900 900 900

Profundidade util do assento - tolerancia 
10 mm (tamanhos 0 a 2) e tolerancia ± 20 
mm (tamanhos 3 a 7)
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£ CD 
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t4 300 340 380 420 460225 250 270
Profundidade minima da superficie do 
assento >t4 real >t4 real >t4 real >t4 realt7 >t4 real >t4 real >t4 real >t4 real
Altura do ponto S (tolerancia -10 a + 20

h6 mm) 140 150 160 180 190 200 210 220
r4 Raio minimo de arestas e quinas 1 1 1 1 1 1 1 1
r5 Raio minimo de cunatura dos cantos 20 20 20 20 20 20 20 20

Angulo de inclinagao do encosto (em 
graus)

95° a 95° a 95° a 95° a 95° a 95° a95° a
110° 110° 110° 110° 110° 110° 110°

-2°a -2°a -2° a -2° a -2°a -2° a-2°a -2° a
Inclinagao do assento (em graus) -5° 5° -5° -5° -5°A - 5° -5° -5°

Tabela 3: Dimensoes em milimetros da Cadeira. Fonte: NBR 14006:2008.
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mPara os estudos de layout de salas de aula a serem apresentados no 

proximo tftulo, foram adotadas as seguintes dimensoes:

CO

(0
N
CD
CD
o• Tampo das carteiras = 60cm x 50cm. Estas dimensoes sao constantes para 

todas as faixas de estatura.
T3
-O
O
Oo
CDo

Tf CO

* Cadeiras = 40cm x 40cm. A largura do assento atende ao mmimo necessario 

para todas as faixas de estatura, e a profundidade contempla quase todas as 

faixas, tendo sido adotada para simplificagao do modelo, sendo que 

pequenas variagdes nao afetariam significativamente o referido estudo.
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A Imagem 10 ilustra as dimensoes adotadas para o mobiliario escolar 

conjunto aluno - mesa e cadeira e a area individual de 1,30m2 por aluno:
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itImagem 10: Dimensoes do espago ocupado por aluno e 
do mobiliario escolar. O retangulo rosa representa os 

limites da area de 1,30m2 necess£ria para cada aluno.
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Vale informar que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao 

(FNDE) publicou um manual de mobiliario escolar que visa renovar e padronizar o

mobiliario escolar no Brasil. Esse manual visa a ter como parametro os elementos
P6gina 17 de 33
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construtivos e dimensionais prescritos nas normas tecnicas e apresenta conjuntos 

para alunos separados per intervales de estatura, conforme a NBR 14006:2008. m
CO

co
N
CD4.2.2. Mesa Escolar Acessivel

Os criterios para uma mesa ser considerada acessivel sao 

semelhantes aos exigidos para balcoes: a mesa deve possibilitar a aproximagao 

frontal, possuindo largura minima de 90cm, e altura inferior livre minima de 73cm, 

devendo ser garantido urn modulo de referenda (espago de 0,80m x 1,20m), que 

pode avangar no maximo 30cm sob a mesa, conforme se verifica na Imagem 11. 

Ressalta-se que a Imagem apenas ilustra a posigao do modulo de referenda em 

relagao a urn balcao. Evidentemente, a mesa escolar tera maior profundidade.
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Imagem 11: Figura 163 da 
NBR 9050:2004.
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O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao) propos a 

padronizagao do mobiliario escolar, em consonancia com as Normas Tecnicas da 

ABNT, em especial a NBR 14.006:2008, formado pelo conjunto aluno - com mesa e 

cadeira independentes; conjunto professor - tambem composto por dois elementos, 

mesa e cadeira; e mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas. Esta ultima 

possui tampo de 60cm x 90cm, atendendo aos criterios da NBR 9050:2004. O 

modelo proposto pode ser visualizado na Imagem 12.
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Imagem 12: Simulagao
computacional da mesa 
acessivel proposta pelo FNDE.
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0 espago reservado na sala de aula para pessoa com deficiencia deve 

incluir a mesa (tampo com dimensoes de 60cm x 90cm) e o modulo de referenda 

(80cm x 1,20m), conforme Imagem 13.
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itImagem 13: Dimensoes do espago ocupado por aluno 
com cadeira de rodas.
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4.3. Area por usuario x Circulagoes

COConforme ja mencionado, a area necessaria por aluno em sala de aula 

e de 1,30m2, excluidas as areas de circulapao interna. Considerando-se que as 

circulagoes internas incluem a circula^ao principal e secundaria, a disposipao das 

carteiras, interpretando-se literalmente a Lei Complementar n. 170, deveria ser 

conforme a Imagem 14:
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11Imagem 14: Croqui esquematico de circulagoes secundcirias, em amarelo, propostas sem 
qualquer intersegao com a area prevista por aluno, em rosa (sem escala).
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E oSublinha-se que, em tal situagao, a distancia entre as mesas e 

bastante grande (de 1,20m entre o mobiliario convencional, e de 1,65m entre a 

mesa acessivel e a proxima). Uma sala com 48,00m2, organizada desta forma, 

comportaria apenas 17 alunos. Esta configuragao, apesar de representar uma 

interpretagao literal da Lei, nao e considerada adequada para aplicagao na 

realidade. As areas de circulagao secundaria sao utilizadas eventualmente: durante 

os periodos em que as aulas sao ministradas, esse espago deixa de ter a fungao de 

circulagao e passa a compor o espago do aluno, em termos de mobilidade e de 

percepgao visual. Desta forma, para o presente estudo, adotou-se que o espago de 

1,30m2, necessario para cada aluno, inclui tambem o espago das circulagoes
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secundarias, conforme Imagem 15.
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circulagao secundaria sobrepondo-se a parte do espa$o por aluno (sem escala). cn (D 
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5. ESTUDO DE PROPOSTAS DE LAYOUT PARA SALAS DE AULA

2 a
2 %Conforme ja mencionado, cada ambiente deve ser analisado de acordo 

com as suas configuragoes fisicas. Entretanto, para melhor elucidar as questoes 

abordadas no presente documento, foram elaboradas plantas com layout para 

alguns tipos de salas de aula.
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Algumas solicitagoes de apoio enderegadas ao CIP mencionam que 

“uma sala de aula padrao possui 48,00m2’’ (6,00m x 8,00m). Ja o Departamento 

Estadual de Infraestrutura - DEINFRA, em alguns de seus projetos de “Escola 

Padrao”, adota dimensoes de 56,00m2 (7,00m x 8,00m) para essas salas. 

Considerando que ambos os padroes de ambientes presumidamente predominam 

no Estado, ao menos no que abrange as instituigoes publicas, sobre outras 

configuragdes de sala de aula, serao adotados neste estudo. Visando gerar 

comparagao com material teorico, tambem sera incluido no estudo urn modelo de
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sala de aula com dimensoes similares as de um dos exemplos produzidos por 

Neufert (2004), a serdetalhado posterlormente. m
CO

<£>Torna-se prudente recapitular os criterios e dimensoes adotados para 

os modelos propostos, os quais foram explicados no titulo 4 deste documento:

N
CD
CD
o

T3

. ODimensoes adotadas para o mobiliario: oo
oo

Tt 00• Conjunto aluno individual: 60cm x 50cm para as mesas e 40cm x 40cm 

para as cadeiras.
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• Mesa escolar acessivel: 60cm x 90cm para a carteira e espago de 0,80m x 

1,20 (modulo de referenda).

* Equipamentos didaticos: espago necessario para colocar um armario 

possibilitando seu uso e sem interferir na visibilidade dos usuarios.

Circulapoes:

• Largura da circuiagao principal: 1,50m.
LU £

» £ 
i JO

• Largura da circulagao secundaria: 60cm.

• Largura da circulagao secundaria na fileira com carteira acessivel: 90cm 

(possibilita o posicionamento da mesa em qualquer lugar da fileira).

Area por usuario:

• Area por aluno: 1,30m2, dentro dos quais estao incluidas as circulagoes 

secundarias (Imagem 15).

o q> 

•6>S
Q ®

2 8. 
3 S’mi
ts
"O U)

S O
N © 
•= co• Area por professor: 2,50m2. s CO

©3

*8
.i S
CO (0 
CO 0)

.2 O. 
£ E 

(0

As Imagens 16 e 17 ilustram salas de aula com area de 48,00m2 

(6,00m x 8,00m), sem carteira acessivel e com carteira acessivel, respectivamente. 8# 
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Imagem 16: Sala com area de 48,00m2, sem mesa acesslvel. Capacidade para 29 alunos
(sem escala).
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Na Imagem 16, a area azul representa o espago resen/ado para 0 

professor e o retangulo verde representa 0 armario (area destinada aos 

equipamentos e materials didaticos). A circulagao principal, representada em 

vermelho claro, possui 1,50m de largura. Entre a mesa do professor e a primeira 

carteira das fileiras foram mantidos 60cm de largura, ja que essa circulagao e 

eventual. A locagao do armario geralmente resulta na eliminagao de uma carteira, 

nao so pelo espago ocupado, mas por constituir urn obstaculo visual, entao 0 

armario foi posicionado de forma a ser eliminada a carteira que ja possuiria pior 

alcance visual. Observa-se que a sala de aula apresentada comporta, no maximo, 

29 alunos.
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Imagem 17: Sala de 48,00m2, com mesa acessivel. Capacidade para 28 alunos (sem
escala). I Is
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Na situagao ilustrada pela Imagem 17, a mesa acessivel foi 

posicionada na fileira da parede, sendo que a circulagao lateral entre essa mesa e a 

proxima e de 90cm. No restante da fileira, a circulagao e de 1,20m, tendo em vista 

que o espago ocupado pela mesa acessivel tern largura de 90cm, superior as outras 

carteiras, que possuem 60cm de largura. Constata-se que a sala de aula 

apresentada comporta, no maximo, 28 alunos.
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As Imagens 18 e 19 ilustram salas de aula com area de 56,00m2 

(7,00m x 8,00m), sem carteira acessivel e com carteira acessivel, respectivamente.
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Imagem 18: Sala com area de 56,00m2, sem mesa acessivel. Capacidade para 35 alunos

(sem escata).
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« ssMantendo os criterios dos exemplos anteriores, a sala de aula com 

56,00m2, apresentada na Imagem 18, comporta, no maximo, 35 alunos. Entretanto, 

a mesma sala de aula, para dispor de uma mesa acessivel, comporta, no maximo, 

28 alunos, conforme Imagem 19. A diminuigao na capacidade da sala de aula se da 

pela observancia do parametro de manter uma largura de 90cm na circulagao lateral 

da fileira em que se localiza a mesa acessivel. Desta forma, devido as dimensoes 

da sala, torna-se necessario eliminar uma fileira de carteiras.
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Imagem 19: Sala de 56,00m2, com mesa acesslvel. Capacidade para 28 alunos (sem
escala).
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As Imagens 20 e 21 apresentam situagoes nao acessivel e acessivel, 

respectivamente, para uma sala de aula de 65,20m2 (8,00m x 8,15m), interpretagoes 

da sala de aula de 65,00 m2 proposta por Neufert (2004, p. 299), adaptadas a 

realidade de Santa Catarina e a legislagao e as normas vigentes.

o J 
■o «

TO
N TO(/>53 V)

IS
.1 s
TO TO 
TO o

£.§

It
Sis
TO T3

•TO ®

ISII
O ®
O 3TO TO
B TO
W w

■s s
I!
II

Parecer T6cnico n. 27/2013/CIP/GAM Pdgina 26 de 33

43



* •sro°Fls.»

MPSC CIP co
■c:<2 ICA J?/S&Q

Centro de Apoio Operacional de 
lnforma9oes Tecnicas e PesquisasMINISTERIO PUBLICO 

Santa Catarina

815

m<o

CON
CD
CD
o
.9
T3

, 44 '8
O O 
o ®co 
« o

CN

•Sg
00 oo
O o 
CN O ^ ° 
O <=>
^ O
CM <J£ w
0) o 
V) W
a. a)o as < 2 x Q- 
o © co <u 
UJ 6 
Q o 
O c
g 0)
§1 
Q © 
UJ E

a. c

58^
i: -O

Ss
O c?

ig
fS
2 g-

-it
o.-£ 
c W

Imagem 20: Sala com 65,20ma, sem carteira acessivel. Numeragao das fileiras em azul.
Capacidade para 39 alunos (sem escala).
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Na Imagem 20, foram utilizados os mesmos criterios ja definidos para 

os demais modelos em uma sala de aula de 65,20m2. Considerando exclusivamente 

a disposigao das fileiras, a sala apresentada comportaria 42 alunos. Entretanto, 

neste caso, a area por aluno seria inferior a 1,30m2. Para que a area minima por 

aluno fosse respeitada, reduziu-se a capacidade para 40 alunos, excluindo-se as 

primeiras carteiras das fileiras 1 e 7, cujo alcance visual seria o mais prejudicado. 

Foi ainda excluida a primeira carteira da fila 2, com alcance visual tambem abaixo 

do satisfatorio, resultando, porfim, em um numero maximo de 39 alunos.
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Imagem 21: Sala de 65,20m2, com carteira acessivel. Capacidade para 34 alunos (sem
escala).
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Na Imagem 21, pode-se observar que a sala de 65,20m2, com carteira 

acessivel, comporta no maximo 34 alunos. Para manter a circulagao de 90cm entre 

a mesa acessivel e a parede, uma fileira teve que ser eliminada. Considerando que 

a circulagao na ultima fileira ficou maior, optou-se por posicionar o armario nos 

fundos dessa fileira. Ainda assim, a primeira carteira da fileira do canto proximo ao 

professor nao foi colocada, devido ao alcance visual prejudicado desta posigao.
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6. CONSIDERAQOES FINAIS

Extrai-se das leis e normas vigentes relacionadas aos 

estabelecimentos escolares que o espago de uma sala de aula, para comportar 

determinada quantidade de alunos e professores, deve dispor de uma area minima 

de 1,30 m2 por aluno e de 2,50 m2 por professor. Ressalta-se que a sala de aula 

deve contemplar, alem do somatorio das areas supracitadas, areas de circulagao 

interna e area destinada para equipamentos didaticos. Ha tambem limitagao de 

numero de alunos por sala, para cada nivel de educaqao. Assim, mesmo que uma 

sala de aula tenha area suficiente para atender a urn elevado numero de alunos, 

esta nao podera comportar alunos em numero superior ao definido pelo art. 82 da 

Lei Complementar n. 170/1998.
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Em relaqao a acessibilidade, o Decreto Federal n. 5.296/2004 define 

que os estabelecimentos de ensino de qualquer nivel devem proporcionar condigoes 

de acesso e utilizagao de todos os seus ambientes para pessoas com deficiencia ou 

mobilidade reduzida. Considerando especificamente as salas de aula, uma a cada 

duas salas devem dispor de mesa acessivel.

uPara a elaboragao deste Parecer Tecnico, foram adotados criterios 

espaciais minimos, fundamentados, em especial, nas disposigoes constantes na 

NBR 9050:2004, visando a verificar a capacidade maxima de aproveitamento do 

espago nas salas de aula. Em relagao ao espago necessario para cada aluno, o 

criterio adotado considera que a area de 1,30m2 por aluno inclui as areas de 

circulagao secundaria, ja que as mesmas sao utilizadas eventualmente, visto que 

durante os periodos em que as aulas sao ministradas, esse espago deixa de ter a 

fungao de circulagao e passa a compor o espago do aluno, em termos de 

mobilidade e de percepgao visual. Em sintese, os criterios ora adotados sao 

ilustrados na Imagem 22.
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LEGENDA:
3 O) ~ tnfitArea a ser computada para c^lculo do numero 

m£ximo de alunos na sala de aula.

■D «
E o
isImagem 22: Desenho esquematico que ilustra as principals dreas e dimensdes 

minimas a considerar quando da elaboragao do layout de uma sala de aula, sendo V 
a maior dimensao linear total da sala e, "y". a menor.
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s EAs hipoteses de aplicagao dos referidos criterios para salas de aulas 

de 48,00m2, 56,00m2 e 65,20m2 resultaram nas propostas de layout apresentadas 

nas Imagens 16, 17, 18, 19, 20 e 21. A partir dessas propostas, pode-se concluir 

que:
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posicionada na frente, a capacidade maxima da sala e de 29 alunos, ou 28 

alunos quando houver mesa acessivel. m
co

CD• Para salas de aula com dimensoes de 7,00m x 8,00m, em que a lousa esta 

localizada na parede de menor dimensao e a porta de entrada esta 

posicionada na frente, a capacidade maxima da sala e de 35 alunos, ou 28 

alunos quando houver mesa acessivel.
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• Para salas de aula com dimensoes de 8,00m x 8,15m, em que a lousa esta 

localizada na parede de menor dimensao e a porta de entrada esta 

posicionada na frente, a capacidade maxima da sala e de 39 alunos, ou 34 

alunos quando houver mesa acessivel.
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Torna-se relevante frisar que a analise sobre o atendimento aos 

criterios a serem obedecidos para as salas de aula deve ser realizada para cada 

ambiente, considerando-se as suas dimensoes especificas, pois, como e possivel 

constatar comparando-se as propostas apresentadas neste Parecer, diferen^as 

sutis nas areas, dimensoes, proporgoes e configuragao Internal layout de cada sala 

podem alterar significativamente sua capacidade. Dependendo das caracteristicas 

de cada ambiente, as areas de circulagao podem ser maiores ou menores, ja que o 

layout 6e\/e se adequar ao espago existente.
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Por fim, destaca-se que urn ponto chave na elaboragao deste 

documento foi admitir a possibilidade de sobreposigao entre as areas de circulagao 

e as areas dedicadas a cada aluno, interpretando a legislagao vigente e 

considerando fluxos e rotinas de uma sala de aula. Ressalta-se, tambem, que o 

presente parecer limitou-se a realizar uma analise quanto a criterios que permitam a 

distribuigao espaciai dos alunos orientada a acessibilidade, a funcionalidade e ao 

conforto do ambiente com base em uma configuragao convencional desse tipo de 

ambiente, nao tendo sido levados em consideragao eventuais aspectos pedagogicos 

e/ou educacionais.
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Nada mais havendo a acrescentar, encerra-se o presente parecer 

tecnico, nesta cidade de Florianopolis, aos 16 dias do mes de maio do ano de I!
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2013, impresso em 33 paginas, sendo esta assinada e as demais rubricadas pelas 

Analistas deste Centro de Apoio, o Gerente de Analise Muitidisciplinar e o 

Coordenador Adjunto.
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Fabio Rogerio Matiuzzi Rodrigues 
Gerente de Analise Muitidisciplinar

Revisado em 17-05-13. 
Encaminhe-se a origem.
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ASSUNTO: Estabelece normas para aplica9ao do inciso IX do artigo 4° da Lei n° 9.394/96 
(LDB), que trata dos padroes minimos de qualidade de ensino para a Educa5ao Basica 
publica.
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PARECER CNE/CEB N°: 
8/2010 CEB

I - RELATORIO

O objeto da proposta

Ao longo dos ultimos anos, tem crescido o numero de pesquisas e estudos 
relacionados com os fatores que mais influenciam na qualidade da Educate Basica no Brasil, 
procurando, desta forma, contribuir para o aperfe^oamento das poh'ticas publicas da 
educa9aol=2. Trata-se de urn problema complexo e multifacetado. Alem disso, sua 
complexidade toma-se ainda maior em fun9ao das questSes historicas relacionadas com o 
tema - o Brasil tem uma dfvida social que impacta na qualidade almejada e que se traduz em 
um claro apartheid de oportunidades educacionais, refletido nos diferentes Brasis 
identificados na otica dos resultados educacionais.

Nesse contexto, a Camara de Educa9ao Basica do Conselho Nacional de Educa9ao, a 
partir da aprova9ao da Indica9ao CNE/CEB n° 4/ 2008, do conselheiro Mozart Neves Ramos, 
constituiu, por intermedio da Portaria CNE/CEB n° 3/2008, uma comissao composta pelos 
conselheiros Cesar Callegari (Presidente), Jose Fernandes de Lima, Mozart Neves Ramos 
(Relator) e Regina Vinhaes Gracindo para desenvolver um estudo sobre a Educa9ao Basica no 
Brasil e construir proposi9oes C|ue possam contribuir para melhorar o atual cenario da 
qualidade desse m'vel de ensino. E com este intuito que a referida comissao apresenta agora o 
resultado deste estudo em forma de parecer.

O presente parecer desenvolve sua argumenta9ao a partir de tres eixos. O primeiro 
identifica a educa9ao como vetor para o desenvolvimento humano; o segundo demonstra os 
resultados educacionais apontados por alguns instrumentos de avalia9ao em consonancia com 
o PDE; e o terceiro indica os grandes desafios que se apresentam para o alcance da qualidade 
na Educa9ao Basica. Dentre esses desafios, o parecer destaca: 1) a necessidade de real 
valoriza9ao da carreira do magisterio; 2) a amplia9ao do financiamento da educa9ao; e 3) uma 
melhor organiza9ao da gestao.

Ao focalizar a gestao democratica, estabelecida pela Constitui9ao Federal e pela LDB, 
nesse contexto, percebe-se o avan9o de um instrumento de gestao recentemente implantado no 
Sistema Nacional de Educa9ao e capitaneado pelo MEC: o Plano de A9oes Articuladas 
(PAR). Ocorre que o presente parecer identifica a necessidade de oferecer, para ado9ao, uma 
matriz basica comum ao PAR, no sentido de que ele possa garantir a comparabilidade nos
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resultados de suas a^oes. Essa matriz corresponde ao que a Constitui9ao Federal 
chamam de padrao mi'nimo de qualidade, a saber:

A Constitui^ao Federal de 1988 se refere a esses padroes em dois artigos: 
Art. 206 O ensino sera mimstrado com base nos seguintes principios:

f-[...] LL
N.

VII- garantia de padrao de qualidade
Art. 211 A Uniao, os Estados, o Distrito federal e os Municipios organizardo em 
regime de colaboragao seus sistemas de ensino.
§1° A Uniao organizard o sistema federal de ensino (...) e exercerd, em materia 
educacional, fungao redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalizagao de 
oportunidades educacionais e padrao minimo de qualidade do ensino mediante 
assistencia tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios. 
(grifos nossos)
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o 5pA Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educate), por sua vez, sinaliza para 

esses padroes de qualidade em dois momentos: no Titulo II, ao determinar os principios e fins 
da educa^ao nacional (artigo 3°) e no Titulo III, ao delimitar o direito a educate e o dever de 
educar (artigo 4°):

Art. 3° O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios:

O 
cm o 
£ co 
u o 
co «
CL <1> 
3 o
x “• 
O o co a)
uj e
Q o
o C 
g 0)
< o
3 c Q <u
in £

_ © 
v) ro 
ra t

CL Oo q>
— o 
ro » 

•■= CD cn o
5
2 8.

.It
5®

[...]
IX - garantia de padrao de qualidade;
Art. 4° O dever do Estado com educagao escolar publica sera efetivado mediante a 
garantia de:
IX - padroes minimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade minimas, por aluno, de insumos indispensdveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem (grifos nossos).

A Lei n° 4.024/61, com a reda^ao dada pela Lei n° 9.131/95, nas alineas “a”, “b” e “g”, 
§ 10 do seu artigo 9°, dispoe que sao atribui9oes da Camara de Educa9ao Basica do CNE:

a) examinar os problemas da Educagao Infantil, do Ensino Fundamental, da 
Educagao Especial e do Ensino Medio e tecnoldgico e oferecer sugestoes para sua 
solugao;
b) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processes de avaliagdo dos 
diferentes niveis e modalidades mencionados na alinea anterior;
g) analisar as questoes relativas a aplicagao da legislagao referente a Educagao 
Basica.
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IsEm conformidade com tais atribui96es, foram analisados estudos e pesquisas que 

buscaram construir esse marco de qualidade para a Educa9§o Infantil, o Ensino Fundamental, 
e o Ensino Medio, a partir do qual e posslvel concretizar a qualidade da Educa9ao Basica, 
bem como analisada a necessaria aplica9ao da legisla9ao citada. Nesse sentido, o presente 
Parecer identificou o Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi)3, desenvolvido pela Campanha 
Nacional pelo Direito a Educa9ao, como referencia para a constru9ao da matriz de Padroes 
Minimos de Qualidade para a Educa9&o Basica Publica no Brasil.
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11O merito da proposta I O
SEduca^o como vetor de desenvolvimento humano

Educa9ao de qualidade para todos e o unico vetor capaz de promover, conjuntamente, 
o desenvolvimento economico e o social para a plena sustentabilidade de um pais. No aspecto
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economico, estudos desenvolvidos pelo grupo do Professor Marcelo Neri, da Funda5ao 
Getulio Vargas, revelam que um ano de estudo a mais na vida de uma pessoa aumenta 15%, 
em media, o seu salario4; alem disso, este valor medio apresenta uma grande dispersao a 
depender do nfvel de instru9ao escolar desta pessoa. Por exemplo, se ela tern apenas o Ensino 
Fundamental, o incremento medio salarial, em decorrencia de mais um ano de estudo, e de 
apenas 6%; por outro lado, se ela possui forma5ao de nivel superior, esse incremento medio 
salarial sera de 47%!

No aspecto social, a perpetuate das desigualdades pode ser explicada pelos diferentes 
nfveis educacionais dos pais. Por exemplo, enquanto a chance de um filho de pai analfabeto 
ser tambem analfabeto e de 32%, essa probabilidade cai para 0,2% se o pai tiver o ensino 
superior; alguem cujo pai e analfabeto tern apenas 0,6% de chance de completar o ensino 
superior contra uma probabilidade de 60% caso o pai tenha ensino superior complete^.

A rela9ao entre riqueza (expressa pelo PIB), educa9ao e desenvolvimento humano 
pode ser melhor compreendida pelos dados mostrados na Tabela 1, que relaciona a posi9ao 
dos paises no cenario mondial com base no PIB, no PIB per capita, no IDFI - Indice de 
Desenvolvimento Humano e no IDE - Indice de Desenvolvimento Educacional.
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Tabela 1 — Posito Mondial do PIB e do PIB per capita em 2008, do IDH em 2006 e do 
____________________ IDE em 2005 do Brasil e de outros paises____________________
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per capita 
(2008)*
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(2005)
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Irlanda 52 5 255
Finlandia 53 12 1111
Inglaterra 6 21 213
Espanha 11 26 16 18
Ira 15 86 84 90
Brasil 9 45 70 76
India 4 132 105125
Bangladesh 49 147 107158

*Fundo Monetario Internacional (FMT), Base de dados mundial de economia (2008).
**Relatorio de Desenvolvimento Humano 2008/2009 do Programa das Nasdes Unidas para o Desenvolvimento, 
compilado com base em dados de 2006 e publicado no dia 18 de dezembro de 2008.
***Relatorio de Monitoramento Global do EPT, UNESCO. o .8
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Ha claramente uma melhor rela9ao entre a posi9ao do pais no PIB per capita e o seu 
IDH, como tambem com o seu IDE, mas nao com respeito ao PIB absolute. Por exemplo, o 
Brasil encontra-se na 9a posi9ao no ranking do PIB mundial, mas quando traduzido no PIB 
per capita, a posi9ao ocupada cai para 45a posi9ao, que, por sua vez, e mais proxima de seu 
IDH (70a) e IDE (76a) no ranking mundial. Isto permite compreender melhor porque nem 
sempre e correto afirmar que um pais investe o mesmo percentual de seu PIB em educa9ao do 
que outro e os resultados educacionais sao dispares. Na realidade, o mais apropriado seria 
levar em considera9§o o seu PIB per capita. Essa Tabela mostra que melhores resultados 
educacionais se correlacionam fortemente com o desenvolvimento humano e com a riqueza 
per capita de um pais. Oferecer educa9ao de qualidade deve ser, portanto, uma estrategia 
importante para a constni9ao de um pais mais justo e igualitario.
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2. Os resultados educacionais do Brasil: o quadro atual

O Brasil tern hoje um dos mais completes sistemas de avalia9ao educacional do 
mundo, nao apenas em dimensao, mas tambem em qualidade6. O processo gerenciado pelo 
Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anisio Teixeira” (INEP), do 
Ministerio da Educate, engloba, no que se refere a Educate Basica, 5 instrumentos de 
avalia9ao, com destaques para o SAEB - Sistema Nacional de Avalia9ao da Educa9ao Basica, 
e a Prova Brasil, alem do Enem — Exame Nacional do Ensino Medio.

O SAEB, mae do sistema de avalia9ao da Educa9ao Basica, tern revelado que a 
educa9ao brasileira, de modo geral, praticamente estagnou de 1999 para ca, do ponto de vista 
da aprendizagem e num patamar muito abaixo do desejavel. Por outro lado, e importante 
registrar que os primeiros anos do Ensino Fundamental vem apresentando uma melhora 
consistente desde 2001, como revelam os graficos I e 2, para as disciplinas de Lingua 
Portuguesa e Matematica, na 4a e 8a Series do Ensino Fundamental e 3a Serie do Ensino 
Medio.
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Grafico 1 - Resultados do SAEB em Lingua Portuguesa
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A Tabela 2 mostra o quanto o pais se encontra distante em relafao a aprendizagem dos 
alunos tomando como referencia os pai'ses da Organizasao para a Cooperate e 
Desenvolvimento Economico (OCDE). For exemplo, em Lingua Portuguesa, na 4a serie do 
Ensino Fundamental, o desejavel — segundo as notas de corte mmimas propostas pelo 
Movimento Todos Pela Educate, seria que o Brasil tivesse registrado 200 pontos ou mais na 
avalia9ao do SAEB, e nao os 176 pontos verificados. Alem disso, a diferen9a entre a 
pontua9ao desejavel e a obtida no SAEB 2007 aumenta ao longo das series seguintes. Isto e 
particularmente evidente em Matematica. A diferen9a (A) na 4a Serie do Ensino Fundamental 
e de 32 pontos, na 8a Serie do Ensino Fundamental e de 53 pontos e na 3a Serie do Ensino 
Medio essa diferen9a alcana o valor de 77 pontos.
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•SIPontua^ao Obtida em 
2007 (A)*

Etapa da Educafao 
Basica

Disciplina Pontua^ao
Desejavel
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4a Serie do E.F. 176 pontos (24)Lingua Portuguesa > 200 pontos

193 pontos (32)Matematica > 225 pontos
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Matematica 247 pontos (53)> 300 pontos

261 pontos (39)3a Serie do E.M. Lingua Portuguesa > 300 pontos

Matematica > 350 pontos 273 pontos (77)

• A e a diferen9a entre a pontuagao desejavel e a pontua9ao obtida em 2007.
♦ Fonte: Relatorio de Monitoramento das Metas do Movimento Todos Pela Educa9ao, 2008.
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Em 2005, o pais realizou pela primeira vez, por meio da Prova Brasil, a avalia9ao 
universal de desempenho dos alunos da Educa9ao Basica, e nao mais apenas amostral, como 
faz o SAEB. Assim, a avalia9ao chegou ate o Municipio e a escola. Se por um lado, o 
resultado da baixa qualidade do ensino revelado pelo SAEB se confirma na Prova Brasil, por 
outro, pode-se perceber, agora, com maior nitidez, as diferen9as entre as regioes, Estados, 
Municfpios e escolas, o que traz enorme contribui9ao nao so para os gestores publicos da 
educa9ao, em termos de ado9ao de medidas e a9des mais focadas para melhorar os resultados 
educacionais, mas tambem para a propria escola que pode comparar esses resultados com sua 
auto-avalia9ao e promover, se necessario, altera9oes no seu projeto politico-pedagogico. O 
MEC, de forma muito feliz, conseguiu sintetizar os resultados do Prova Brasil para cada 
escola em duas paginas ilustrativas. A titulo de exemplo, os resultados da Escola Estadual 
Clovis Bevilacqua, em Recife, no Prova Brasil — 2005, sao apresentados nas Figuras 1 e 2. A 
“lupa” da avalia9ao chega assim a escola.

Na primeira figura e possivel ter a ideia precisa do tamanho do sistema avaliado, 
inclusive por serie e por regime administrative, se estadual ou municipal; tambem e possivel 
verificar como estao os indicadores de aprova9ao, reprova9ao, abandono escolar, numero de 
boras diarias de ensino, distor9ao idade-serie e o percentual de docentes possuindo curso 
superior. Isso tanto em nivel da escola, como de Municipio e Estado em que se encontra 
localizada a escola avaliada, alem da visao global do Brasil.
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Figura 1 — Resultados de 2005 do Prova Brasil da Escola Estadual Clovis Bcvilacqua,
em Recife, PE
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Na segunda figura, os resultados de desempenho dos alunos da 4a serie e da 8a serie do 
Ensino Fundamental, em Lingua Portuguesa e em Matematica sao apresentados, nao so da 
Escola avaliada, no caso a Bevilacqua, mas tambem como ela esta em rela^So as escolas 
municipals e estaduais de seu Municipio e Estado.

Figura 2 - Resultados da escola cm rela^ao as demais de seu Municipio e Estado
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Esses resultados claramente revelam a heterogeneidade do sistema em termos de 
aprendizagem. Nessa escola apenas os alunos da 4a serie foram avaliados, e o seu nivel de 
aprendizagem encontra-se proximo a media brasileira, e bem superior a media das escolas
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estaduais e municipals de Recife. Os resultados do Prova Brasil, assim como os do SAEB, 
mostraram, pelo lado educacional e com um foco bastante precise, a existencia de muitos 
“Brasis”. Isso, como sera visto a seguir, e o reflexo de um sistema escolar muito dispar, onde 
a maioria dos brasileiros nao tern a mesma oportunidade de aprendizagem, gerando 
desigualdades sociais profundas, tanto locais como regionais.

A partir dessas considera9oes cabe perguntar: como construir um pais mais justo e 
igualitario pela educate? Que entraves levam a resultados tao dispares no sistema 
educacional brasileiro? Como diminuir as diferen9as existentes entre as escolas e assim 
permitir uma analise comparativa mais justa dos resultados da avalia9ao? Dada a relevancia 
dessas perguntas, que impactam a qualidade de vida das geodes futuras, a CEB/CNE 
desenvolveu o presente estudo e propde algumas altera9oes e refor9os relacionadas a 
valoriza9ao de professores, ao financiamento e a gestao da Educa9ao Basica.
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O PDE e a constru9ao de uma educate de qualidade para todos2.1

Para enfrentar o desafio de uma educa9ao de qualidade para todos os brasileiros, que 
nao sera, certamente, tarefa de um unico govemo, mas de varies, o Ministerio da Educa9ao 
lan90u, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educa9ao (PDE), instituido pelo Decreto 
6.094, de 24 de abril de 2007. Com uma estrutura arrojada de diretrizes para a Educa9ao 
Basica, ficava claro, naquele momento, que para a sua implementa9ao seriam necessaries 
mais recursos para a Educa9ao Basica, e um dos caminhos para isso seria, nao apenas por 
meio do proprio FUNDEB, recem-lan9ado, mas tambem pela exclusao da educa9ao da 
Desvincula9ao dos Recursos da Uniao (DRU) que, so em 2008, retirou cerca de nove bilboes 
de reais do or9amento do MEC. Com o PDE, o MEC introduziu um novo indicador para aferir 
o nivel de desenvolvimento da Educa9ao Basica no pais, o Indice de Desenvolvimento da 
Educa9ao Basica (IDEB), que agrega, em um so numero (variando de 0 a 10), a aprova9ao 
(fluxo escolar) e a aprendizagem para cada ciclo de aprendizagem, obtidos do Censo Escolar 
do ano de avalia9ao e do Prova Brasil, respectivamente.

O IDEB, mais uma vez, mostrou a heterogeneidade do sistema escolar brasileiro. 
Mostrou, por exemplo, que a escola de melhor desempenho na 4a Serie do Ensino 
Fundamental obteve um IDEB de 8,6, enquanto a pior obteve um IDEB de 0,1; a primeira 
localizada no Municipio de Santa Fe, em Sao Paulo, e a segunda em Belem do Para. Na 8a 
Serie, esta enorme discrepancia nao foi diferente; o primeiro colocado foi o Colegio de 
Aplica9ao da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, com IDEB de 8,2, enquanto 
aquela de pior desempenho foi tambem outra Escola de Belem do Para, com IDEB de 0,1. Em 
2007, a media nacional do IDEB na 4a e na 8a Series do Ensino Fundamental foi de 4,2 e 3,8, 
respectivamente, superando as metas estabelecidas pelo proprio MEC, que eram de 3,9 e 3,5, 
respectivamente. A meta do MEC e que o IDEB, em 2021, chegue ao valor de 6,0, 
comparavel ao atual desempenho escolar dos pafses da OCDE e para isso, definiu metas para 
todos os Estados e Municipios (Figura 3).
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Figura 3 - Resultados do 1DEB, previstos pelo INEP/MEC, para 2021 para os Estados
brasileiros
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lu E
a!Considerando o atual cenario da Educate Basica, essa analise realizada pelo MEC 

mostra que apenas nove Estados da Federa9ao, designados em vermelho, irao conseguir 
chegar ao IDEB de 6,0, que corresponde, por sua vez, a qualidade atual da educate dos 
pafses da OCDE.

Curiosamente, os resultados do IDEB mostraram um aspecto preocupante; quem 
puxou o Brasil para cima foi o Nordeste, exatamente porque estava num patamar muito baixo 
em termos de desempenho escolar, enquanto que os Estados de melhor desempenho nao 
tiveram o desempenho esperado, o que mostra que quanto mais alto o IDEB estabelecido, 
mais dificil sera avan9a-lo, ao tempo em que sugere uma certa estagna9ao do sistema 
educacional brasileiro.
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Ajudar a construir um pais mais justo e igualitario pelo caminho da educa9ao de 
qualidade para todos, nao sera uma tarefa simples e nem apenas de um unico govemo, mas e, 
certamente, o caminho mais curto e permanente para o alcance desse objetivo. Nesse sentido, 
e precise que o pais enfrente a questao da ausencia de equidade do sistema escolar brasileiro, 
construindo, de fato, um Sistema Nacional de Educa9ao, no qual, mesmo atendendo as suas 
singularidades, uma escola na Amazonia ofere9a as mesmas conduces de ensino de uma 
escola localizada no Pampa gaucho, pois e assim que funciona na Finlandia, um dos pafses 
que se encontra no topo da educa9ao mundial; la nao ha diferen9a na qualidade da educa9ao 
oferecida aos alunos que estudam na Laponia ou em Helsinki.

Os desafios para a constru9ao de uma educa9ao de qualidade para todos os brasileiros 
passam, sobretudo, pela valoriza9ao da carreira do magisterio (valoriza9ao salarial, piano de 
carreira, forma9ao inicial e continuada, e conduces de trabalho), financiamento e gestao da
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educate, e estabelecimento de padroes mi'nimo de qualidade para nossas escolas publicas dc 
Educa9ao Basica.

Valoriza^ao dos profissionais da educa^aoA.
r«-
LL

Certamentc, o maior desafio rumo a qualidade e promover a valorizapao dos 
profissionais da Educa9ao, o que exige valorizar sua remunera9ao, instituir pianos de carreira, 
promover forma9ao inicial e continuada, e propiciar adequadas conduces de trabalho.

No que diz respeito a carreira do magisterio, pode-se tomar ainda como exemplo a 
Finlandia; la os 20% dos alunos mais bem preparados do Ensino Medio sao levados a carreira 
do magisterio, num processo de forte concorrencia publica. Esses alunos sao acompanhados 
ao longo de todo o curso universitario e nos primeiros anos pos-universidade. Para atrai-Ios, o 
govemo oferece um salario de partida muito bom, bem acima da media nacional para outros 
profissionais. No Brasil, a situa9ao c exatamente a inversa. Em geral, quern vai para a carreira 
do magisterio sao os alunos menos preparados, identificados nas baixas notas obtidas nos 
exames vestibulares dos cursos de licenciaturas, como resposta aos baixos salaries oferecidos 
ao profissional do magisterio, como pode ser visto na Tabela 3. Assim, no Brasil, os mais 
talentosos egresses do Ensino Medio passam longe de escolher a carreira do magisterio. 
Importante dcstacar que o estabelecimento de medias superiorcs as encontradas atualmente, 
como condi9§o de acesso ao magisterio, sem a respectiva alterafao salarial, nao devera surtir 
o efeito desejado, muito pelo contrario, podera ampliar significativamente o deficit de 
docentes nas salas de aula. E todos os estudos intemacionais mostram que a qualidade da 
aprendizagem esta diretamente relacionada com a qualidade da forma9ao do professor; sem 
bons professores nao teremos bons alunos.
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Tabela 3 - Salaries para algumas proflssoes, segundo a PNAD/IBGE de 2006

Salario (R$)Profissao
I. Juiz 12.798,00

is2. Delegado 5.847,00
3. Medico 4.802,00 §81

s 8.
3 05

■ft
4. Economista 3.555,00
5. Professor Universitario 3.077,00
6. Advogado 2.858,00

£7. Policial Civil 1.585,00 o
•© to

8. Professor de N ivel Medio 1.390,00 o
N ©

(O9. Professor de 5a a 8* Serie 1.088,00 2 to

IS10. Professor de la a 4a Serie 749,00 U w

.i Sto to 
10 <]}

® 3.
£ e
© to

11. Professor da Educa9ao Infantil 661,00

Alem dos baixos salaries, ha uma discrepancia salarial muito grande entre as 
diferentes Unidades da Federa9ao, que pode ser visualizada na Tabela 4. A Tabela 5, por sua 
vez, mostra o numero de professores da Educa9ao Basica (jomada scmanal de 40 boras) por 
grau de forma9ao e nivel de atua9ao segundo areas geograficas e PNAD (2007).
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Tabela 4 - Salario Medio dos profcssores da Educa^ao Basica (jornada semanal de 4 

boras) por grau de forma^ao e m'vel de atua9ao segundo areas gcograficas - PNAD 
(2007): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios

r*.Formayao de Nivel Medio Forma^ao de Vivel Superior u.

Areas Gcograficas Educa^ao
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino
Fundamental

>Ensino Medio z>z
913,26

(813,30)
1.064,94 

(1.193,14)
1.477,50

(1.509,20)
1.778,47Brasi!a o

.O)
T3

O
RegiSo Nordeste 677,07 1.119,21 1.362,00903,38 oo

0)oRegiao Sudeste 1,081,18 1.342,15 1.597,76 1.932,62 TT CO
00 oaFonte: RAIS-2007: Relate Anual de InformafSes Sociais, para os dados entre parenteses. C!cn
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Tabela 5 - Numero de profcssores da Educa^ao Basica (jornada semanal de 40 boras) 
por grau de forma^ao e m'vel de atua^ao segundo areas geograficas - PNAD/IBGE 

(2007): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios

Formagao de Nivel Medio Formagao de Nivel Superior
Areas Geograficas Educa^ao

Infantil
Ensino

Fundamental
Ensino
Medio

Ensino
Fundamental

Brasil 487.036236.768 611.690 1.204.449
Regiao Nordeste 325.064 114.36569.522 231.252
Regiao Sudeste 103.333 138.815 556.199 228.390

iu £

a? = £

a ^

Para come^ar a enfrentar o desafio do salario do professor no Brasil, o Govemo 
Federal aprovou a Lei n° 11.738/2008, que estabelece o piso salarial para o profissional do 
magistcrio no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), atrelando ainda o percentual 
de 33% da carga horaria de trabalho do professor para atividades extra-classe. Ocorre que, 
apesar de aprovada no legislative federal e sancionada pelo Presidente da Republica, esta Lei 
ainda nao esta sendo colocada em pratica, pois foi questionada por cinco govemadores de 
Estado, junto ao Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, e necessario exigir, para todos os efeitos, o cumprimento da obrigatoria 
institui^ao dc Plano de Carreira e Remuneratao dos Profissionais do Magisterio da EducaQao 
Basica Publica, nos termos da Constitui9§o Federal (inciso V e paragrafo unico do artigo 
206), das Leis n° 9.394/96 (§1° do artigo 8° e artigo 67), n° 11.494/2007 (artigo 40) e n° 
11.738/2008 (artigo 6°), bem como da Resolu^ao CNE/CEB n° 2/2009.

No que se refere a formasao docente, inicial e continuada, o pais ainda precisa 
empreender um grande esfonpo em todas as esferas do poder publico (Uniao, Estados e 
Municipios). Um trabalho realizado pelo Conselho Nacional de Educapao mostrou que existe 
hoje no Brasil um deficit de 250 mil profcssores7, particularmente localizado nas disciplinas 
de quimica, fTsica e matematica. Alem disso, os atuais professores estao exercendo suas 
atividades nao na disciplina para a qual foram formados. Por exemplo, a Tabela 6 mostra que 
em fisica apenas 25% tiveram, de fato, forma£ao inicial nesta disciplina, em quimica 38%. 
Para reverter este quadro, o MEC esta apostando na cria9ao dos Institutes Federais de 
EducaQao Tecnologica (1FET), na Universidade Aberta do Brasil e no Programa REUNI para 
as Universidades Federais, cujo foco de atuai^ao sera nas licenciaturas. Para atrair mais jovens 
do Ensino Medio, alem do Piso Nacional Salarial para o professor da Educate Basica, o 
MEC aposta, por sua vez, nas bolsas de inicia9ao a docencia, equivalentes as bolsas de 
inicia9ao cientifica, que vem dando uma importante contribui9ao a pesquisa brasileira.
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Destaque-se quc ha cxpcctativa que tanto a PoKtica Nacional de Forma^ao dos 
Profissionais do Magisterio da Educate Basica, estabelecida pelo Decreto 6.755/2009, como 
as atividades c programas previstos no Plano Nacional de Forma^ao dos Professores da 
Educate Basica, que implementa as politicas delineadas no primeiro documento, por meio 
de a^oes conjuntas do MEC, Institutes Publicas de Educa^ao Superior e Secretarias de 
Educa9ao dos Estados e Municipios possam, efetivamente, fazer frente a todas essas 
demandas.
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Tabela 6 - Percentual de docentes do Ensino Medio com forma^ao especifica na 
disciplina ministrada*
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% DocentesDisciplina
62%Lingua Portuguesa
58%Matematica

Biologia 56%
Fisica 25%
Qufmica 38%
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Educagao Artistica 38%
Historia 65%
Geografia 61%

•Fontc: Ccnso Escolar da Educaijao Basica 2007.

As condi9oes de trabalho do professor no Brasil tambem representam um desafio 
adicional, tanto pelas questoes graves da violencia e das drogas que afligem toda a 
comunidade escolar, como tambem pelas condtcs intemas de trabalho na escola. O desafio 
da equidade e ainda grande, apesar dos avan9os nos anos recentes. De acordo com o Censo 
Escolar de 2009, em 2005, 57,9% dos alunos nao tinham acesso a biblioteca. Esse percentual 
caiu para 27,9% em 2008. O percentual de alunos que estudam em escolas sem quadra era de 
46,3%, esse percentual caiu para 40,0% em 2008. Como podemos ver, apesar da melhora 
observada de 2005 para 2008, os percentuais de alunos que estudam em escolas sem 
biblioteca e sem quadras esportivas sao ainda expressivos. O problema e, de fato, grave para 
os alunos que estudam em escolas de Educa9ao do Campo, como pode ser visto na Tabela 7.
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Tabela 7-Percentuais de escolas de Educa9ao do Campo sem energia eletrica, sem 
biblioteca, sem laboratories de cicncias e sem acesso a internet*

oS 0)(/>•=5 s

% de escolasItem .£ 8
8£1. Sem energia eletrica 23%

2. Sem biblioteca 75% £.§

it3. Sem laboratories de ciencias 98%
4. Sem acesso a internet 90% £ <s 

3 g
0) -o

*Fonte: Retrato das Desigualdades na Escolariza9ao e no Sistema Tributario Nacional, produzido pelo 
Obscrvatorio da Equidade do Consclho de Desenvolvimcnto Economico e Social, Presidencia da Republica, 
dezembro de 2009.

Ha, ainda, que se considerar a necessidade de implementa9ao de Jornada de 40 
(quarenta) horas semanais para o professor, em tempo integral em uma mesma escola, com 
demais condtes adequadas de trabalho e infraestrutura apropriadas, como biblioteca, 
laboratorios, e ambientes para atividades artistico-culturais e socio-desportivas.

SD Q)

11 
© TToE c3 ©o

■O TO 
£ TO</) ^ % s
11£511 o>
■g 2
O Q.

61



Ainda com rela?ao ao desafio da equidade para o sistema escolar brasileiro, 
mostramos a situa5§o para as Creches e escolas de Ensino Medio, de acordo com Censo 
Escolar de 2009 do Ministerio da Educa^ao, nas Figuras 4 e 5, respectivamente. Mais uma 
vez, como pode ser visto, apesar da redu9ao das desigualdades nas oportunidades 
educacionais, o desafio da equidade ainda persiste. u.r--

>
Figura 4- Dependencias e equipamentos em Creches z
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Figura 5- Dependencias e equipamentos em escolas de Ensino
Medio
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11Este quadro revela quao dificil e apostar na possibilidade de que todas as escolas 

brasileiras atinjam um mesmo patamar de qualidade, ja que nao possuem um mesmo patamar 
de condi55es de infraestrutura. 1111
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Financiamento da Educa^ao BasicaB.

m
6M

Os numeros oficiais mais recentes, elaborados pelo INEP/MEC, mostram que o valor 
medio por aluno/ano investido na Educate Basica pelo Brasil e de R$ 2.632,00 (dois mil 
seiscentos e trinta e dois) reais, relativo ao ano de 2008, conforme pode ser visto na Tabela 8. 
Apesar do nitido esfor90 para ampliar os recursos para este nivel de ensino, entre 2006 e 
2008, o valor investido e ainda inferior aquele investido, por exemplo, pelo Chile, Mexico e 
Argentina, e cinco vezes menor do que investem os paises da Comunidade Europeia. A 
Tabela 8 mostra ainda a evolufao dos recursos investidos, de 2000 ate 2008, para cada etapa 
da Educate Basica. A Tabela 9 mostra, por sua vez, a estimativa do percentual do 
Investimento Publico Direto em educa^ao por Estudante/Ano na Educa9ao Basica em rela9ao 
ao PIB per capita, por nivel de ensino. Essa evolu9ao, para os ultimos tres anos, equivale a 
um incremento anual de 0,2% do PIB em educa9ao. No nosso entendimento, esse deveria ser 
o esfor9o minimo anual para os proximos anos para fazer face aos desafios da equidade e da 
qualidade, como veremos melhor mais adiante.
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Tabela 8 — Investimento Publico Dircto em educa^ao por Estudante/Ano e Nivel de 
Ensino na Educa^ao Basica com Valores Corrigidos para 2008 pelo Indice Nacional de 

Pre$os ao Consumidor Amplo (IPCA) - no periodo 2000-2008*

Educa9ao 
Basica (R$)

Educa^ao 
Infandl (R$)

1" a 4a Series 5* a 8* Series Ensino 
Medio (RS)

u_
Ano s.

E.F. (RS) E.F. (RS) >
2000 1.388,00 1.365,00 1.393,00 1.324,001.587,00 3

Z
2001 1.439,00 1.349,00 1.518,00 1.506,001,433,00 o

O

1.060,002002 1.426,00 1.350,00 1.576,00 1.463,00 *o
. *8

2003 1.526,00 1.450,00 1.217,001.448,00 1.553,00 o ° 
6 ®2004 1.548,00 1.655,00 1.638,00 1.656,00 1.133,00 ’S- eo 
® o1,746,00 1.146,002005 1.643,00 1.566,00 1,833,00 M 3
m ° CO 002006 1.961,00 1.695,00 2.019,00 2.217,00 1.568,00

2.408,00 1,837,002007 2.291,00 2.069,00 2.509,00 O o 
C! o■rt- o 
O O
5= O
CM O
Ea> o 
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2008 2.632,00 2.206,00 2.761,00 2.946,00 2.122,00
* Fontc 1NIIP/MEC, elaborada pcla DTDIE/INliP. Nao se inclucm nestas informa^dcs despesas com aposentadorias e 
pcnsocs. invcslimcntos com bolsas dc cstudo, financiamcnlo estudantil c despcsas com juros, amortizafoes e encargos da 
divida da area cducacional. As seguintes nalurczas dc despesa foram incluidas: pcssoal ativo, encargos sociais, outras 
despcsas corrcntcs c dc capital. Estes dados rcfcrcm-sc aos gastos consolidados do Govcmo Federal, dos Estados, do Distrito 
Federal c dos Municipios. Para a apura^ao dos dados financciros dos Municipios, o INEP utilizou a seguinte mctodologia: os 
dados das rcccitas vinculadas a cducagao foram colctados agrupando-sc por Estado da Fcdcrafao. Do total das rcccitas 
vinculadas a cduca^ao, aplicou-sc o pcrccntual minimo cxigido dos Municipios para aplicarcm cm cduca^ao, dc acordo com 
a respective Constitui^ao Estadual. Aos valores dos rccursos que sao aplicados na Educa^ao dc acordo com a Ixi foram 
somados os valores do salario-cduca^ao transferidos pcla Uniao c o efeito rcdistributivo do FUNDEF (ano 2007). As 
despcsas com Educacao Especial, Educate dc Jovens c Adultos c Educa^ao Indigena foram distribuidas na Educate 
Infantil, no Ensino Fundamental c no Ensino Medio, dependendo do nivcl ao qual fazem referenda. No Ensino Medio cstao 
computados os valores da Educate Profissional.

Tabela 9 — Estimativa do percentual do Investimento Publico Direto em educa^ao por 
Estudante/Ano na Educa^ao Basica em rela^ao ao PIBper capita, por nivel de ensino 

com Valores Corrigidos para 2008 pelo Indicc Nacional de Pre90s ao Consumidor 
Amplo (IPCA) - no periodo 2000-2008*

s &
2 w*Educa9ao 

Basica (R$)
Educa9ao 

Infantil (R$)
1* a 4* Series 

E.F. (RS)
5“ a 8“ Series 

E.F. (RS)
Ensino 

Medio (RS)Ano 41I-
oS

"D W

I s
i s
*8
.i S
<0 V)
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2000 117 13,4 1L5 11,8 11,2
2001 12,0 11.3 12,7 12,612,0
2002 8,912,0 11,4 13,3 12,3
2003 11,7 12,6 12,4 11,7 9,9
2004 12,0 12,8 12,7 12,8 8,8
2005 12,3 11,7 13,7 13,1 8,6
2006 13,9 12,0 14,4 15,7 11,1 Si
2007 16,0 16,7 12,215,3 13,8 a> 2

R CL17,4 18,6 13,42008 16,6 13,9
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Apesar do esfor90 dos dois ultimos anos para elevar os recursos para a Educagao 
Basica, c ainda notorio que esse esforgo precisa ser bastante atnpliado, ao menos para chegar 
proximo ao investimento feito pelos paises vizinhos. Assim, e de se esperar que os resultados 
nas avaliagoes intemacionais, como o PISA, levem o Brasil para as ultimas posigoes. Com 
isso, nao queremos dizer que o problema da qualidade esta restrito ao aumento de rccursos, 
mas com os valores atualmente empregados e dificil pensar em posigoes mais prosperas no
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ranking do PISA. A Tabela 10 mostra a situa^o atual do Brasil e de outros paises no PISA e 
o investimento per capita/ano.

Tabela 10 - Resultados do Relatorio do PISA - 2006 em Ciencias versus Gastos Anuais 
por Estudante, incluindo todos os servi^os educacionais (2004)*
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Gastos Anuais Medios por aluno nas 
Etapas do Ensino Fundamental 2 e Ensino 

Medio (US$)

Pais Desempenho Medio em 
Ciencias no PISA 2006 e 

posi9ao mundial

o

s• o
o ° 
6 ®Finlandia 563 7.441

oo 
® o7.615Japao 531
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Coreia do Sul 6.761522
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Alemanha 516 7.576
EUA 489 9.938
Irlanda 7.110508
Espanha 488 6.701
Portugal 6.168474
Chile 438 2.077
Mexico 410 1.922
Brasil 1.033390

*Fonte: Panorama da Educa^ao 2007 - Indicadores da OCDE, Editora Modcma, pagina 192 (2008)

Ainda com referencia ao fato de que apenas recursos isoladamente nao levam as 
primeiras posi5oes, isto fica bastante evidenciado ao verificar as pos^oes da Alemanha e dos 
EUA. Os resultados em educa5ao dependem tambem de uma boa gestao, professores 
valorizados, curriculos atraentes e boa infraestrutura de trabalho. Mas sem recursos 
adequados, e dificil pensar e alcan^ar uma educa9ao de qualidade para todos.

A Gestao democratica da Educa^ao BasicaC.

& 8. 
5 5?

W2 ==:

6S

Da mesma forma que a valoriza9ao dos professores e o financiamento da educa5ao sao 
fatores determinantes para uma educate de qualidade, a gestao da educa9ao, seja no nivel da 
escola ou dos sistemas, e outro importante fator para promover essa qualidade. Nesse 
contexto, a profissionaliza^ao de uma gestao democratica apresenta-se com um pre-requisito 
chave no process© da gestao da educate. Nos tempos atuais nao e mais aceitavel que 
gestores sejam escolhidos por criterios politicos, sem nenhuma cond^ao de lideran9a e de 
forma9ao para gerir uma escola ou um sistema de ensino.

A profissionaliza9ao requer, por sua vez, forma9ao solida e uma cultura de 
planejamento com apoio de instrumentos adequados de gestao, enquanto a gestao democratica 
introduz legitimidade por um lado, e fortalecimento da autonomia escolar por outro; maior 
autonomia associa-se com maior responsabiliza9ao e transparencia social das decisoes 
tomadas. Isto requer uma maior integra9ao com a comunidade escolar e local. Dessa forma, a 
gestao pode se aproximar dos anseios e expectativas sociais dessa comunidade, como revelou 
uma pesquisa recente realizada por meio da internet, com milhares de respondentes e 
coordenada pelo Nucleo de Assuntos Estrategicos da Presidencia da Republica (NAE/PR), no 
contexto do Projeto Brasil 3 tempos. Esta pesquisa, alem de destacar a importancia de 50 
temas estrategicos passiveis de desenvolvimento, relacionados a aspectos economicos, 
politicos e culturais do Brasil, revelou que, dentre todos esses, o tema “Qualidade do Ensino” 
foi o mais destacado pela na9ao brasileira. Para alcazar essa qualidade tao almejada, o MEC
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estabeleceu um indice para medir essa qualidade, o chamado Indice de Desenvolvimento da 
Educate Basica (IDEB), cujo valor 6,0 e aquele comparavel aos paises da OCDE.

Na ultima avalia9ao nacional, o IDEB do Ensino Fundamental 1 alcan90u o valor de 
4,2, muito abaixo do esperado para 2021. Para chegar nesse patamar, alem da valoriza9ao do 
professor, cumculos atraentes e financiamento adequado, a gestao ocupa um lugar de 
destaque nesse processo. E nesse contexto que se apresenta um importante instrumento de 
gestao recentemente implementado pelo Ministerio da Educa9ao: O Plano de A95es 
Articuladas (PAR), que promove todos os elementos essenciais a uma boa gestao publica dos 
recursos, com foco e transparencia publica dos resultados.
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Com o advento do Plano de Desenvolvimento da Educa9ao (PDE), um novo contexto 
de se trabalhar com um norte claro foi estabelecido para a educa9ao brasileira. Estados e 
Municfpios cada vez mais precisarao trabalhar em um novo ambiente, pautado pelo regime de 
colabora9ao entre Uniao, Estados e Municipios, compartilhando projetos e resultados para 
melhorar a qualidade do ensino publico no Brasil. Com o PDE, diretrizes e metas foram 
estabelecidas para que os entes federativos alcancem o IDEB 6,0. Para tanto, cada ente deve 
cumprir gradualmente, ano a ano, a sua parcela a partir de um diagnostico previo elaborado 
por especialistas. Nesse sentido, para que este cumprimento de tarefas e metas seja realizado 
de maneira eficiente, torna-se necessario profissionalizar a gestao educacional, no seu sentido 
mais amplo, nao apenas a pedagogica, mas tambem a financeira e de recursos humanos, como 
tambem dar uma maior transparencia ao desenvolvimento das a9oes que levem aos resultados 
esperados.

Foi com esse espirito que o Ministerio da Educa9ao estabeleceu para cada ente 
federativo um Plano de A9des Articuladas, o chamado PAR. Trata-se de um compromisso 
fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um piano de metas concretas e efetivas, que 
compartilha competencias politicas, tecnicas e financeiras para a execu9ao de programas de 
manuten9ao e desenvolvimento da Educa9ao Basica. Os Estados e Municipios foram 
convidados a fazer a sua adesao ao PAR, e a resposta de 100% a este convite do MEC 
mostrou claramente o reconhecimento dos entes federativos a este novo modelo de gestao. 
Nesse cenario, cada municipio e estado possui o seu proprio PAR, respeitando sua autonomia, 
em busca de melhores resultados educacionais. Outros aspectos importantes que o PAR 
introduz sao a transparencia e o acompanhamento da sociedade nas a9oes desenvolvidas, 
permitindo assim um maior controle social. O grande desafio do MEC agora sera de ter para 
cada escola um PAR. Isso naturalmente invoca a necessidade de se construir para cada escola 
publica um instrumento de gestao e de financiamento no rumo da qualidade educacional, nao 
so para algumas escolas, mas para todas. Com isso, e possivel come9ar a pensar num Brasil 
mais justo e igualitario. Foi com esse proposito que a Campanha Nacional pelo Direito a 
Educa9ao iniciou, ja em 2005, um importante trabalho intitulado Custo Aluno Qualidade- 
Inicial (CAQi).

Nesse estudo, a Campanha optou politicamente por assumir como horizonte do esfor9o 
de defini9ao do CAQi nao a qualidade ideal para nossas escolas publicas, mas a que foi 
chamada de qualidade inicial, ou seja, aqueta que decorre de um conjunto de padroes minimos 
referenciados na legisla9ao educacional. Foi uma op9ao estabelecida para tomar viavel o 
passo inicial rumo a qualidade, dai a designa9ao Custo Aluno Qualidade Inicial.
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4. Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi)

4.1. O CAQi e a legislate atual

A legislasao vigente, assegura que o ensino oferecido em nossas escolas deve se 
processar dentro de padroes mi'nimos de qualidade, conforme se constata, e ja previamente 
destacado no inicio deste Parecer, nos artigos 206 e 211 da Constitute Federal, e nos artigos 
3° e 4° da Lei de Diretrizes Bases da Educate Nacional.

O paragrafo 1° do artigo 211 da CF indica claramente o papel da Uniao em atuar no 
sentido de se buscar uma maior equaliza5ao de oportunidades educacionais, mediante um 
esfor90 de repasse de recursos e assistencia tecnica aos entes federados, de forma a garantir 
um padrao mmimo de qualidade de ensino: A Uniao organizard o sistema federal de ensino 
(...) e exercerd, em materia educacional, fungao redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir a equalizagao de oportunidades educacionais e padrao minimo de qualidade do 
ensino mediante assistencia tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municipios. (grifos nossos)

Ja a LDB, em seu inciso IX do artigo 4°, especifica a necessidade de se definirem os 
insumos necessaries para o alcance de padroes minimos de qualidade, abaixo dos quais, 
afinal, se estaria ferindo o direito a aprendizagem adequada dos alunos: padroes minimos de 
qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade minimas, por aluno, de 
insumos indispensdveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem..

Esses mandamentos exigem, portanto, a necessidade de se estabelecer o que sao esses 
padroes minimos e os insumos associados aos mesmos. O CAQi surge como uma resposta a 
esse inviolavel direito, ou seja, o de garantir que cada cidadao desse pals tenha acesso a uma 
educa5ao de qualidade, ao apresentar com clareza os insumos necessaries a esse direito.

Por compreender a importancia dessa iniciativa da Campanha Nacional pelo Direito a 
Educa^ao, e pela sua fun5ao de elaborar diretrizes para uma educa^ao de qualidade, o 
Conselho Nacional de Educate firmou, em 2008, parceria com a Campanha, para considerar 
o CAQi como uma estrategia de politica publica para a educate brasileira, no sentido de 
veneer as historicas desigualdades de ofertas educacionais em nosso pais. Em outras palavras, 
o CNE entende que a ado9ao do CAQi representa um passo decisive no enfrentamento dessas 
diferen9as e, portanto, na busca de uma maior equaliza9ao de oportunidades educacionais 
para todos.
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4.2. Premissas do CAQi

4.2.1. Escolas de tempo parcial versus tempo integral
1 8 
£ 8O CAQi representa um primeiro passo rumo a qualidade almejada, pois estabelece 

padroes minimos de qualidade da Educa9ao Basica por etapas e suas fases, e pela modalidade 
de escola de Educa9ao do Campo, tomando por base a legisla9ao vigente. E esperado, por ser 
o inicio de um processo, que o valor do CAQi aumente com o passar dos anos, a medida em 
que, por exemplo, em vez de uma escola de tempo parcial seja oferecida uma escola em 
tempo integral.

Na proposta atual, com exce9ao das Creches, todas as outras etapas da Educa9ao 
Basica sao consideradas para serem oferecidas em tempo parcial. Entretanto, a implanta9ao 
gradual de uma escola de tempo integral deve fazer parte da agenda das politicas publicas 
para a educa9ao em nosso pais. Felizmente, estudos recentes3 8 mostram uma quantidade 
significativa de experiencias das mais variadas formas e matizes de amplia9ao de jomada 
escolar para estudantes e professores. Sao experiencias que vao desde o nivel nacional, 
passando por diversos Estados e atingindo inumeros Municipios. Experiencias que vem se
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ampliando gradativamente e que necessitam de um suporte tecnico-financeiro para se firmar e 
se manter. Dentre os diversos estudos, Barros (2008)8(a) mostra algumas experiencias 
estaduais e municipais nesse sentido, indicadas nas Tabelas 11 e 12:

r-'-Tabela 11 - Exemplos de escolas estaduais com tempo escolar diario ampliado.* u.

>
Jornada Escolar DiariaEstados Implanta9aoN° de Escolas Funcionando Z)zem Tempo Integral o

.S’Amazonas 4 escolas 2001 10 boras
Goias 32 escolas 10 boras2006 5 °
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Pernambuco** 48 escolas 2004 9 boras
Rio Grande do Sul 23 escolas 2004 7 boras

Sao Paulo 506 escolas 9 boras2006
Santa Catarina 116 escolas 2003 Entre 7 e 9 boras

9 escolas 9 boras e 40 minutosSergipe 2006
Tocantins 11 escolas 2006 6 boras e 30 minutos

Fonte: Adaptado de BARROS, K.O. “A escola de tempo integral”, 2008. ** MAGALHAES, M. - Uma Nova 
Escola para a Juventude Brasileira - Escolas de Ensino Medio em Tempo Integral, ICE, 2009.

Tabela 12 - Exemplos de escolas municipais com tempo escolar diario ampliado

Municipios Jornada Escolar DiariaAno de 
Implanta9ao

N° de Escolas em Tempo 
Integral

10 borasAmericana - SP 9 escolas 1991
Araruama — RJ 5 escolas 2006 Entre 6 e 8 boras

36 escolas 9 boras e 30 minApucarana - PR 2001
Entre 6 e 8 borasCuritiba— PR 97 escolas 1986*

Cascavel — PR 8 escolas 2006 Entre 6 e 8 boras.
Goiania— GO 7 escolas 10 boras e 20 min2005

Ol o 
O
TO «

-•—* fm

Goianesia— GO 7 escolas 10 boras2001
16 escolas 8 borasNova Iguagu - RJ 2006

f SPato Branco - PR 26 escolas 1996 8 boras
Fonte: Adaptado de Barros, 2008;* com nova conflgura^ao em 2005. 2 £

•55 S-Cabe ressaltar que a proposta de Escola de Tempo Integral, com carga horaria diaria 
variavel, mais ampliada em rela^ao ao tempo parcial, ja vem sendo desenvolvida por um 
grande numero de paises ha bastante tempo. A titulo de exemplo, a Tabela 13 mostra alguns 
deles. Um aspecto importante: nenhum desses paises tern apenas quatro boras de trabalho 
escolar por dia, como acontece no Brasil. Para reverter esse quadro, foi promulgada pelo 
Congresso Brasileiro, em 14 de novembro de 2009, a Emenda Constitucional n° 59/2009 que 
amplia a obrigatoriedade de estudos escolares dos 4 aos 17 anos, ou seja, da Pre-Escola ao 
Ensino Medio, devendo atingir a sua plenitude em 2016, quando se espera que todas as 
crian9as e jovens dessa faixa etaria estejam na escola.
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Tabela 13 - Exemplos do tempo letivo em alguns paises
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Ensino Fundamental 
(anos de estudo)

Horas Diarias de TrabalhoPaises

Entre 6 e 8 horasAlemanha 9 anos
5 horasArgentina 10 anos CO u.
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Australia 6 horas e meia10 anos
6 horasBolivia 8 anos

Cuba Entre 5 e 8 horas e meia9 anos
Entre 5 e 8 horas e meiaChile 12 anos

Espanha Entre 6 e 8 horas10 anos r-.
LL
r-'-8 horasEstados Unidos 10 anos >

Finlandia 7 horas9 anos 3
ZFonte: Adaptado de Barros, 2008
o
.o>

- *84.2.2. Padroes mmimos e fatores que mais impactam no calculo do CAQi
oo
CDo

O valor do CAQi foi calculado a partir dos insumos essenciais ao desenvolvimento 
dos processes de ensino e aprendizagem que levem gradualmente a uma educa^ao de 
qualidade, que pode ser inicialmente aferida para um IDEB igual a 6, como esperado 
pelo MEC. Esse valor do IDEB corresponde aos padroes atuais de qualidade dos paises da 
comunidade europeia. No contexto do CAQi, os padroes minimos podem ser definidos como 
aqueles que levam em conta, entre outros parametros, os seguintes:

1. Professores qualificados com remunerate adequada e compativel a de outros 
profissionais com igual nivel de forma9ao no mercado de trabalho, com regime de trabalho de 
40 horas em tempo integral numa mesma escola. No calculo do CAQi, fixou-se um adicional 
de 50% para os profissionais que atuam na escola e que possuem nivel superior em relate 
aos demais profissionais que possuem nivel medio com habilitate tecnica; para aqueles que 
possuem apenas formato de Ensino Fundamental foi previsto um salario correspondente a 
70% em relate aqueles de nivel medio.

2. A existencia de pessoal de apoio tecnico e administrative que assegure o bom 
fimeionamento da escola, como a preparato da merenda, funcionamento da biblioteca, 
limpeza predial e setor de secretaria da escola, por exemplo.

3. A existencia de Creches e escolas possuindo conduces de infraestrutura e de 
equipamentos adequados aos seus usuarios.

4. A definite de uma relate adequada entre o numero de alunos por turma e por 
professor, que permita uma aprendizagem de qualidade. Nessa proposta, as seguintes redoes 
aluno/professor por turma foram consideradas: (a) Creche: 13 crianfas, (b) Pre-Escola: 22 
alunos, (c) Ensino Fundamental, anos iniciais: 24 alunos, (d) Ensino Fundamental, anos 
finals: 30 alunos e (e) Ensino Medio: 30 alunos. Assim, o CAQi foi construido, no que se 
refere ao numero de salas e alunos, com as seguintes caracteristicas: uma Creche com 130 
crian9as (10 salas e 10 turmas); uma Pre-Escola com 240 alunos (6 salas e 12 turmas); uma 
escola para os anos iniciais do Ensino Fundamental com 480 alunos (10 salas e 18 turmas); 
uma escola para os anos finais do Ensino Fundamental com 600 alunos (10 salas e 20 turmas); 
uma escola de Ensino Medio com 900 alunos (15 salas e 30 turmas). Para as escolas nas areas 
rurais, na modalidade de escola de Educa9ao do Campo, as referencias foram: uma escola 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental com 60 alunos (2 salas e 4 turmas); uma escola 
para os anos finais do Ensino Fundamental com 100 alunos (2 salas e 4 turmas). Esses dados 
sao mostrados a seguir na Tabela 14.
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^Cv ^Tabela 14 - Estimativa do numero de alunos, classes, total de professores, numero^d^,^^ 
salas de aula, alunos/classe, jornada diaria do aluno e jornada semanal do professor por

etapa da Educa^ao Basica*

ts

r»
LL

Etapa da Educa^ao 
Basica

Salas dc 
Aula

Alunos
por

Classe

Jornada do 
Aluno 

(horas/dia)

Jornada 
Semanal do 

professor

N° de 
Alunos

N° de 
Classes

N° dc
Professores >

Z)
ZCreche 130 10 20 10 13 10 40 o

Pre-Escola 240 0612 12 22 05 40
5E.F. - Anos iniciais 480 18 20 10 24 05 40 • o

E.F. - Anos finals 600 20 20 10 30 05 40 oo
CDEnsino Medio 900 1530 30 30 05 40 o■sr co 

® o«g
2? o CO co
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o o
^ o
CM o
E «>
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CL <D

E.F. — Anos iniciais 
(escola de Educa?ao do 
Campo)

60 04 04 02 15 05 40

E.F.
(escola de Educagao do 
Campo)______________

Anos finais 100 04 04 02 25 05 40

*Para fixar a relate) do numero de alunos por turma, o CAQi tomou como referencia a relagao prevista no 
projeto original da LDB (substitutivo de Jorge Hage), assim como aquela para a Educate Infantil constante no 
documento Subsidies para credenciamento e funcionamento de institutes de Educafao Infantil do MEC de 
1988. o2
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Em resumo, os fatores que mais impactam no calculo do CAQi sao: 1) tamanho da 
escola/Creche; 2) jornada dos alunos (tempo parcial versus tempo integral); 3) relate 
alunos/turma ou alunos/professor; 4) valorizafao dos profissionais do magisterio, incluindo 
salario, piano de carreira e forma9§o inicial e continuada.

No calculo do CAQi, para cada etapa da Educate Basica, foram separados os custos 
de implantato (aquisito de terreno, construto do predio, compra de equipamentos e 
material permanente) daqueles associados com os de manutento e de atualizato, 
necessaries para assegurar as condit^s de oferta educacional de qualidade ao longo do 
tempo. Os primeiros custos, os de implantato, sao realizados de uma unica vez, seria o que 
poderiamos chamar do “ano zero” do CAQi, os outros dois devem acontecer ano apos ano.
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A seguir apresentamos as caracteristicas mlnimas para a constru9ao, incluindo 
equipamentos, e insumos necessaries ao funcionamento de Creches e Escolas, tomando como 
referencia o estudo do CAQi.

o

is

4.3.1. Creche
4.3.1.1. Implanta9ao: construto e equipamentos

8 .§■ 
c OA Tabela 15 apresenta as caracteristicas do predio para abrigar uma Creche para 120 

crian9as (13 crian9as por turma), 20 professores com jornada de 30 horas semanais (24 delas 
dedicadas as crian9as e as 6 restantes para planejamento, forma9ao e avalia9ao). O modelo 
proposto corresponde a uma area de 915 m2. A Tabela 16, por sua vez, mostra os 
equipamentos e materiais permanentes para a Creche com essas caracteristicas.
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Tabela 15 - Estrutura e caracteristicas do predio da Creche

Quantidade m^/itemDescricao do predio

1. Salas de aula 10 30
LL

2. Sala de dire5§o/equipe 02 20 r--
>3. Sala de professores 1501
Z)

4. Sala de leitura/biblioteca 01 45 z
o5. Ber9ario 01 30 .S>

456. Refeitorio 0!
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7. Lactario 01 20
8. Copa/Cozinha 01 15
9. Patio coberto 01 200
10. Parque infantil 01 10
11. Banheiro de funcionarios/professores 1002
12. Banheiro de crian9as 10 10
13. Sala de deposito 03 15
14. Salas de TV/Video 01 30

15. Total (M2) 915

Tabela 16 — Equipamentos e material permanente para Creche

QuantidadeDescricao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes 20
1.2. Con junto de brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Congelador de 305 litros 01
2.2. Refrigerador de 270 litros 02
2.3. Fogao comum para lactario 01
2.4. Fogao industrial 01
2.5. Liquidiflcador industrial 01
2.6. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colegoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01 It
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3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 01
3.3. Outros dicionarios 01
3.4. Literatura infantil 1.200
3.5. Material complementar de apoio pedagogico 200
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para retroprojetor 01
4.3. Televisor de 20 polegadas (10 salas de aula) 10
4.4. Videocassete 01
4.5. Suporte para video e TV 10
4.6. DVD (10 salas de aula) 10
4.7. Maquina fotografica 01
4.8. Aparelho de CD e radio 10
5. Setor de informatica
5.1. Computador para administra9ao/docentes 04
5.2. Impressora a laser 02 335.3. Copiadora multifuncional 01 O CDo -5 

■o ra
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5.4. Guilhotina 01
6. Mobiliaria em geral CA w
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6.1. Mobiliario infanti! 120
6.2. Cadeiras 160
6.3. Mesa tipo escrivaninha 10
6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10
6.5. Artnario madeira com 2 portas 10

LL6.6. Mesa de leitura 01 r«-

6.7. Mesa de reuniao da sala de professores 01 >
6.8. Armario com 2 portas para secretaria 01 z6.9. Mesa para refeitorio 05 o
6.10. Mesa para impressora 02 3• o 

o ° 
6 “>

6.11. Mesa para computador 04
6.12. Estantes para biblioteca 04
6.13. Bergos e colchoes 30

® 5
CN6.14. Banheira com suporte 02
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6.15. Quadro para sala 10
7. Aparelhos em geral
7.1. Bebedouro eletrico 02
7.2. Circulador de ar 10
7.3. Maquina de lavar roupa 01
7.4. Secadora 01
7.5. Telefone 01

43.1.2. Insumos: manutengao e atualizacao

Apos a sua implantaijao, seguindo as caracteristicas apresentadas nas Tabelas 15 e a!6, 
mostramos a seguir, na Tabela 17, os insumos basicos para o flincionamento dessa Creche.

Tabela 17 - Insumos de referencia para o funcionamento da Creche projetada nas
Tabelas 15 e 16

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40h) 03
Professor com Ensino Medio (40h) 17
2. Pessoal de gestao
Direijao 01
Secretaria 01
Manuten^ao e infraestrutura 02
Coordenador pedagogico 01
3. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza 12
Materials pedagogicos e brinquedos por crianfa 130
Projetos de a?6es pedagogicas por crian9a 130
Material de escritorio (mes) 12
Conserva5ao predial (ano) 01
Manutemjao e reposi?ao de equipamento (mes) 12
4. Alimenta^ao
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Funcionarios 02
Alimentos (5 refeigoes / dia por crianfa) 130
5. Gustos na administra^ao central
Formafao profissional 27
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Encargos sociais (20% do pessoal)
Administrate e supervisao (5%)
% do PIB per capita estimado pelo CAQi por crian^a 39,0%*

*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno Creche/ano sera de R$ 
5.943,60. Assim, para manter essa Creche de 130 alunos fiincionando de acordo com os padroes minimos do 
CAQI, sera necessario um custo de manuten^ao e atualizato anual de R$ 772.668,00.
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Z4.3.2. Pre-Escola

4.3.2.1. Implanta^ao: construct) e equipamentos
o

.3
o °

oo
A Tabela 18 apresenta as caracteristicas do predio para abrigar a oferta de Pre-Escola 

para 240 crianfas (20 crian9as por turma) e 12 professores com jomada de 40 boras semanais. 
O modelo proposto corresponde a uma area de 705 m2. A Tabela 19, por sua vez, mostra os 
equipamentos e materiais permanentes para essa Pre-Escola com essas caracteristicas.
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Tabela 18 - Estrutura e caracteristicas do predio da Pre-Escola. E
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m2/UemDescrito do predio Quantidade

1. Salas de aula 06 30
2. Sala de dire9§o/equipe 2002
3. Sala de professores 01 15
4. Sala de leitura/biblioteca/computa9ao 4501
5. Refeitorio 01 45
6. Copa/Cozinha 01 15
7. Quadra coberta 01 200 i!
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8. Parque infantil 01 10
9. Banheiro de fiincionarios/professores 1002
10. Banheiro de alunos 06 10
11. Sala de deposit© 1503
12. Salas de TV/DVD 01 30

70513. Total (m2)

Tabela 19 - Equipamentos e material permanente para Pre-Escola.

Descripao Quantidade
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educa9ao fisica) 25
1.2. Conjunto de brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 01
2.2. Geladeira de 270 litros 01
2.3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colecoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 01 3 go -5
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3.3. Outros dicionarios 02
3.4. Literatura infantil 2.640
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•g s3.5. Material complementar de apoio pedagogico 100

£
- ?fi23
~ ro 
O CL

73

;



4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 06
4.4. Suporte para TV e DVD 06 r-

u.4.5. Aparelho de DVD 06 r--
>4.6. Maquina fotografica 01

4.7. Aparelho de CD e radio 06 ID
Z5. Processamento de Dados o.°>5.1. Computador para administragao/docentes 05 ■a

. o5.2. Impressora jato de tinta 01
o ° 
65.3. Impressora laser 01

5.4. Copiadoramultifuncional 01 ■'J- CO
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5.5. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 132

§§ 
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6.2. Cadeiras 132
6.3. Mesa tipo escrivaninha 06 'f O in o 
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6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 06
6.5. Armario de madeira com 2 portas 06
6.6 Mesa para computador 05
6.7. Mesa de leitura 01
6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01
6.9. Armario com 2 portas para secretaria 01
6.10. Mesa para refeitorio 07
6.11. Mesa para impressora 02
6.12. Estantes para biblioteca 09
6.13. Quadro para sala de aula 06
6.14. Bebedouro eletrico 02
6.15. Circulador de ar de parede 06
6.16. Maquina de lavar roupa 01 '55 (5
6.17 Maquina Secadora 01 ^•5
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6.18 Telefone 01

4.S.2.2. Insumos: manuten^ao e atualiza^ao

Apos a sua implanta^ao, seguindo as caractensticas apresentadas nas Tabelas 18 e 19, 
mostramos a seguir na Tabela 20 os insumos basicos para o funcionamento dessa Pre-Escola.

Tabela 20 - Insumos de referenda para o funcionamento da Pre-Escola projetada nas
Tabelas 18 e 19

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40h) 06
Professor com Ensino Medio (40h) 06
2. Pessoal de gestao escolar
Direfao 01
Secretaria 01
Manuten^ao e infraestrutura 03
Coordenador pedagogico 01
3. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12

24
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Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 240
Projetos de a?6es pedagogicas (por aluno ao ano) 240
Material de escritorio (mes) 12

r-Conservafao predial (ano) 01 LL

Manuten?ao e reposi?ao de equipamento (mes) 12 >
4. Alimentafao zFuncionarios 02 o
Alimentos (refei9§o/dia) 240
5. Gustos na administra^ao central oo
Forma9ao profissional o20 o

oo
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Encargos sociais (20% do pessoal)
Administra9ao e supervisao (5%)
% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 15,1%*

*Considerando o PTB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno Pre-Escola/ano sera de 
R$ 2.301,24. Assim, para manter essa Pre-Escola de 240 alunos fiincionando de acordo com os padroes minimos 
do CAQI, sera necessario um custo de manuten9ao e atualiza9ao anual deR$ 552.297,60.
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4.3.3. Escola de Ensino Fundamental - anos iniciais. 
4.3.3.1. Jmplanta^ao: construcao e equipamentos

A Tabela 21 apresenta as caractensticas do predio para abrigar a oferta de uma escola 
de Ensino Fundamental - 5 anos iniciais, para 480 alunos (24 alunos por turma) e 20 
professores com jomada de 40 boras semanais. O modelo proposto corresponde a uma area de 
1.150 m2. A Tabela 22, por sua vez, mostra os equipamentos e materiais permanentes para 
essa escola de Ensino Fundamental - anos iniciais com essas caractensticas. IS 
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Tabela 21 -Estrutura e caractensticas do predio da escola de Ensino Fundamental
Anos iniciais

5 8.
,-i CDDescr^ao do predio Quantidade m2/item

1. Salas de aula 10 45 II
oM
-a i/) 
E o

2. Sala de dire9ao/equipe 2002
3. Sala de professores 01 25

N 0)
s S

4. Sala de leitura/biblioteca/computa9ao 01 80
5. Laboratorio de informatica 01 50 3 (B

S *6. Laboratorio de ciencias 01 50
II7. Refeitorio 01 50 V)

0>tnro8. Copa/Cozinha 01 15
'SM9. Quadra coberta 01 200

10. Parque infantil 01 20 If11. Banheiros 04 20 g 2
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12. Sala de deposito 03 15
13. Salas de TV/DVD 01 30
14. Sala de Reprografia 1501
15. Total (m2) 1.150
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Tabela 22 -Equipamentos e material permanente para a escola de Ensino Fundamental
Anos iniciais

Descriyao Quantidade
Li.1. Esportes e brincadeiras

1.1. Colchonetes (para educagao fisica) 25 >
1.2. Brinquedos para parquinho 01 z2. Cozinha o

.S>2.1. Freezer de 305 litros 01 "D
•O

o °
2.2. Geladeira de 270 litros 01
2.3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01 co 
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2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colepoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02
3.3. Outros dicionarios 25
3.4. Literatura infantil 4.000
3.5. Literatura infanto-juvenil 4.000
3.6. Paradidaticos 400
3.7. Material complementar de apoio pedagogico
4, Equipamentos para audio, video e foto

160

4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 10
4.4. Suporte para TV e DVD 10
4.5. Aparelho deDVD 10
4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 10
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 25
5.2. Computador para administra^ao/docentes 06
5.3. Impressora jato de tinta 01
5.4. Impressora laser 01
5.5. Fotocopiadora 01
5.6. Guilhotina de papel 01

3 05 |==6. Mobiliaria e aparelhos em geral
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6.1. Carteiras 240
6.2. Cadeiras 240
6.3. Mesa tipo escrivaninha 10
6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10
6.5. Armario de madeira com 2 portas 10
6.6 Mesa para computador 5 8
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6.7. Mesa de leitura 01 e 8
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6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01
6.9. Armario com 2 portas 10
6.10. Mesa para refeitorio 08
6.11. Mesa para impressora 02
6.12. Estantes para biblioteca 25
6.13. Quadro para sala de aula 10
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 05
6.15. Bebedouro eletrico 02
6.16. Circulador de ar de parede 10
6.17. Maquina de lavar roupa 01
6.18 Maquina Secadora 01
6.19 Telefone 01
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4.3.3.2. Insumos: manutengao e atualiza^ao

Apos a sua imp1anta9ao, seguindo as caracterfsticas apresentadas nas Tabelas 21 e 22, 
mostramos a seguir na Tabela 23 os insumos basicos para o funcionamento dessa escola de 
Ensino Fundamental — anos iniciais.
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ZTabela 23 - Insumos de referenda para o funcionamento da escola de Ensino 

Fundamental - anos iniciais, projetada nas Tabelas 21 e 22
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Insumos Quantidade
1. Pessoal docente

CO OO
Professor com ensino superior (40h) 10
Professor com Ensino Medio (40h) 10 § o 

• 8 '
2. Pessoal de gestao escolar
Dire9ao 01
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Secretaria 01
Manuten^ao e infraestrutura 05
Coordenador pedagogico 01
Auxiliar de biblioteconomia 01
3. Bens e servigos
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 480
Projetos de afoes pedagogicas (por aluno ao ano) 480

= £
Material de escritorio (mes) 12
Conservagao predial (ano) 01 V) (0
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Manuten9§o e reposi9§o de equipamento (mes) 12
4. Alimenta9ao
Funcionarios 05
Alimentos (refei9§o/dia) 480
5. Custos na administrate central miForma9ao profissional 32
Encargos sociais (20% do pessoal) !-
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Administra9ao e supervisao (5%)
Vo do PIBper capita estimado pelo CAQi por aluno 14,4%*

*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de Ensino 
Fundamental
funcionando de acordo com os padroes minimos do CAQI, sera necessario um custo de manuten9ao e 
atualiza9§o anual de RS 1.053.388,80.

Anos iniciais/ano sera de R$ 2.194,56. Assim, para manter essa escola de 480 alunos % 8 ra -r
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4.3.4. Escola de Ensino Fundamental — anos finals 
4.3.4.1. Implantato: constru^ao e equipamentos

A Tabela 24 apresenta as caracterfsticas do predio para abrigar a oferta de uma escola 
de Ensino Fundamental - 4 Anos finals, para 600 alunos (30 alunos por turma) e 20 
professores com Jornada de 40 boras semanais. O modelo proposto corresponde a uma area de 
1.650 m2. A Tabela 25, por sua vez, mostra os equipamentos e materials permanentes para 
essa escola de Ensino Fundamental — anos finals com essas caracterfsticas. I S
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Tabela 24 - Estrutura e caracterfsticas do predio da Escola de Ensino Fundamental

Anos finais
Descri^ao do predio Quantidade m^/item

1. Salas de aula 4510 r-'-u_
2. Sala de dire9ao/equipe 04 20 N.

>3. Sala de professores 01 50
z>

4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 01 80 z
o5. Sala do Gremio Estudantil 4501
5• o 

o ° 
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6. Laboratorio de informatica 01 50
7. Laboratorio de ciencias 01 50
8. Refeitorio oo 

® o
CM

OO oo 
Q o

01 80
9. Copa/Cozinha 01 20
10. Quadra coberta 01 500
11. Banheiros 06 20
12. Sala de deposit© 02 30 o
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13. Salas de TV/DVD 01 50
14. Sala de Reprografia 1501

1.65015. Total (m^)

Tabela 25 - Equipamentos e material permanente para a escola de Ensino Fundamental

Anos finais

QuantidadeDescrigao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educagao flsica) 30
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 02
2.2. Geladeira de 270 litros 02
2.3. Fogao industrial 02
2.4. Liquidificador industrial 02
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colepoes e materiais bibliograficos
3.1. Enciclopedias 02
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 04
3.3. Outros dicionarios 30
3.4. Literatura infanto-juvenil 3.000
3.5. Literatura brasileira 3.000
3.6. Literatura estrangeira 3.000
3.7. Paradidaticos 600
3.8. Material complementar de apoio pedagogico 200
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 10
4.4. Suporte para TV e DVD 10
4.5. Aparelho de DVD 10
4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 10
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 30
5.2, Computador para administragao/docentes 08
5.3. Tmpressora jato de tinta 02

025.4. Impressora laser
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5.5. Fotocopiadora 01
5.6. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 300
6.2. Cadeiras 300 f--u.6.3. Mesa tipo escrivaninha 10
6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10 >
6.5. Armario de madeira com 2 portas 10 z>

z6.6 Mesa para computador 38 o
6.7. Mesa de leitura 04 ■o
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6.8. Mesa de reutiiao da sala de professores 02
6.9. Armario com 2 portas 10
6.10. Mesa para refeitorio 10 ^ CO
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6.11. Mesa para impressora 04
6.12. Estantes para biblioteca 25
6.13. Quadro para sala de aula 10
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 10
6.15. Bebedouro eletrico 04 O
6.16. Circulador de ar de parede 10 O
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6.17. Maquina de lavar 01
6.18 Telefone 02

4.S.4.2. Insumos: manuten^ao e atualiza^ao

Apos a sua implanta5ao, seguindo as caractensticas apresentadas nas Tabelas 24 e 25, 
mostramos a seguir na Tabela 26 os insumos basicos para o funcionamento dessa escola de 
Ensino Fundamental — anos finais do CAQi.

= £Tabela 26 - Insumos de referenda para o funcionamento da escola de Ensino 
Fundamental - anos finais, projetada nas Tabelas 24 e 25 1 !
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Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 20 o>

CO

2. Pessoal de gestao escolar Q_

6 2 
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.1 2 I

Direfao 01
Secretaria 01
Manuten9ao e infraestrutura (mvel de E.F.) 04
Manuten9ao e infraestrutura (nlvel de E.M.) 02
Coordenador pedagogic© 01
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Bibliotecario 01
3. Bens e servifos
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 600
Projetos de a9oes pedagogicas (por aluno ao ano) 600
Material de escritorio (mes) 12
Conserva9ao predial (ano) 01
Manuten9ao e reposi9ao de equipamento (mes) 12
4. Alimentagao
Funcionarios 06
Alimentos (refei9ao/dia) 600
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5. Gustos na administra^ao central
Formafao proflssional 30
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administrafao e supervisao (5%)

h-14,1%*% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno LL
h-

*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de Ensino 
Fundamental - Anos finais/ano sera de R$ 2.148,84. Assim, para manter essa escola de 600 alunos funcionando 
de acordo com os padroes minimos do CAQI, sera necessario um custo de manutenfao e atualiza^ao anual de R$ 
1.289.304,00.
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4.3.5. Escola de Ensino Medio
4.3.5.I. Implanta^ao: constru9ao e equipamentos

A Tabela 27 apresenta as caractensticas do predio para abrigar a oferta de uma escola 
de Ensino Medio para 900 alunos (30 alunos por turma) e 30 professores com jomada de 40 
boras semanais. O modelo proposto corresponde a uma area de 2.080 m2. A Tabela 28, por 
sua vez, mostra os equipamentos e materiais permanentes para essa Escola de Ensino Medio 
com essas caractensticas. -5 O 
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Tabela 27 - Estrutura e caractensticas do predio da escola de Ensino Medio

Descri^ao do predio Quantidade m2/item

1. Salas de aula 15 45
2. Sala de dire?ao/equipe 3002

Rl3. Sala de equipe pedagogica 3002 — & « to3. Sala de professores 500!
4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 01 100 d. o 
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5. Sala do Gremio Estudantil 4501
6. Laboratorio de informatica 5001
7. Laboratorio de ciencias 03 50
8. Refeitorio 01 80

* 9. Copa/Cozinha 2501
10. Quadra coberta 50001
11. Banheiros 08 20
12. Sala de deposito 3002 113. Salas de TV/DVD 5001 5 8
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14. Sala de Reprografia 01 15
2.08015. Total (m2)

Tabela 28 - Equipamentos e material permanente para a escola de Ensino Medio

QuantidadeDescricao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para Educagao Fisica) 30
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 02
2.2. Geladeira de 270 litros 02
2.3. Fogao industrial 02
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2.4. Liquidificador industrial 02
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042.5. Botijao de gas de 13 quilos
3. Colegoes e materials bibliogrflficos

033.1. Enciclopedias
063.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio

3.3. Outros dicionarios 30
u_4.5003.4. Literature brasileira

4.5003.5. Literature cstrangcira >
9003.6. Paradidaticos z>

23.7. Material complementar de apoio pedagogico 300 o
.S>4. Equipamentos para audio, video e foto •o
<3034.1. Retroprojetor • o
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034.2. Tela para projecao
4.3. Televisor de 20 polegadas 15

154.4. Suportc para TV e DVD og
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4.5. Aparelho de DVD 15

014,6. Maquina fotografica
4.7. Aparelho de CD e radio 15
5. Proccssamcnto de Dados O
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E « 
0) o
O) to

085.2. Computador para administragao/docentes
045.3. Impressora jato de tinta o. g

is
i a 
O o
CO <D

SI
O c
Q I ©

5 o3 ca © 
uj E
S-5
cl c

025.4. Impressora laser
015.5. Fotocopiadora
015.6. Copiadora Multifuncional
015.7. Guilhotina de papel

6. Mobiliaria c aparclhos cm geral
4506.1. Carteiras
4506.2. Cadeiras

6.3. Mesa tipo escrivaninha 15
156.4. Arquivo de ago com 4 gavetas

©156.5. Armario de madeira com 2 portas 'a £ra t
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306.6 Mesa para computador
086.7. Mesa de leitura
026.8. Mesa de reuniao da sala de professores
106.9. Armario com 2 portas
126,10. Mesa para refeitorio
066.11. Mesa para impressora

6.12. Estantes para biblioteca 34
6.13. Quadro para sala de aula 15
6.14. Kit de Biologia (p/ 40 alunos) 10

106.15. Kit de Quimica (p/ 40 alunos)
106.16. Kit de Fisica (p/ 40 alunos)
046.17. Bebedouro eletrico

6.18. Circulador de ar de parede 15
6.19. Maquina de lavar 01
6.20 Tclefone 03

4.3.S.2. Insumos: manuten^ao e atualiza^ao © (0 
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Apos a sua implanta^ao, seguindo as caracten'sticas apresentadas nas Tabclas 27 e 28, 
mostramos a seguir na Tabela 29 os insumos basicos para o fiincionamento dessa escola de 
Medio do CAQi.
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Tabela 29 - Insumos de referencia para o funcionamento da escola de Ensino Medio
projetada nas Tabelas 27 e 28

Insumos Quantidade r--u_1. Pessoal docente r--
>Professor com ensino superior (40h) 30
32. Pessoal de gestao escoiar z
oDire^ao 02 .2>

.1Secretaria 04
oManuten9ao e infraestrutura (nivel de E.F.) 04 o
0o

Manuten?ao e infraestrutura (nivel de E.M.) 04 Tf CO

« oCoordenador pedagogico 02 ' CM
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3. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 900
Projetos de a9oes pedagogicas (por aluno ao ano) 900
Material de escritorio (mes) 12
Conserva9ao predial (ano) 01
Manuten9ao e reposi9ao de equipamento (mes) 12
4. Alimentafao
Funcionarios 08
Alimentos (refei9§o/dia) 900
5. Custos na administrate central

a?
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Ito

Forma9§o professional 48
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administra9ao e supervisao (5%)
% do PIBper capita estimado pelo CAQi por aluno 14,5%*

*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno de Ensino Medio/ano 
sera de R$ 2.209,80. Assim, para manter essa escola de 900 alunos ftincionando de acordo com os padroes 
minimos do CAQI, sera necessario um custo de manuten9§o e atualiza9ao anual de R$ 1.988.820,00. 2 & 
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4.3.6. Educate do Campo

A elaborate das matrizes do CAQi para a modalidade da Educate do Campo, tanto 
para os anos iniciais como para os anos finais do Ensino Fundamental, levou em conta dois 
fatores que impactam no Custo Aluno Qualidade Inicial: a) o tamanho: as escolas do campo 
sao, em geral, pequenas, bem menores do que as urbanas. Essas escolas geralmente nao 
possuem dire9ao propria nem funcionarios e, na sua grande maioria, sao unidocentes, ou seja, 
um mesmo professor leciona simultaneamente para alunos de diferentes anos iniciais do 
Ensino Fundamental; b) o outro fator, que impacta nos custos fixes, refere-se ao transporte 
escoiar.
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Os professores das escolas do campo, alem da tarefa de ensinar, tambem tern a 
responsabilidade pela organizafao e gestao escoiar. Assim, esses professores recebem um 
adicional salarial de 30%. A limpeza e de responsabilidade de um funcionario, que tambem 
assume a alimenta5ao escoiar. Considerando o maior numero de alunos para os anos finais, 
foi previsto um funcionario para a secretaria e outro para manuten5ao e conserva9ao predial.
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4.3.6.1. Escola de Educagao do Campo —Ensino Fundamental (anos iniciais)
4.3.6.1.1. Implantagao: constragao e equipamentos

A Tabela 30 apresenta as caracterfsticas do predio para abrigar a oferta de uma escola 
de Educagao do Campo de Ensino Fundamental - anos iniciais, para 60 alunos (15 alunos por 
turma) e 4 professores com jomada de 40 boras semanais. O modelo proposto corresponde a 
uma area de 365 m2. A Tabela 31, por sua vez, mostra os equipamentos e materials 
permanentes para essa escola de Educagao do Campo de Ensino Fundamental - anos iniciais 
com essas caracterfsticas.
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Tabela 30 - Estrutura e caracterfsticas do predio da escola de Educagao do Campo de
Ensino Fundamental - anos iniciais.

Descrigao do predio Quantidade nt2/iteni
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1. Salas de aula 4502
2. Sala de diregao/equipe 01 20

< 23. Sala de professores 01 25
4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 01 80 O o co a)
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5. Laboratorio de informatica 01 50
6. Laboratorio de ciencias 01 50
7. Refeitorio 01 30
8. Copa/Cozinha 01 15
9. Quadra coberta 01 125
10. Parque infantil 01 20
11. Banheiros 02 10
12. Sala de deposito 1501
13. Salas de TV/DVD 01 30
14. Sala de Reprografia 01 15

15. Total (m2) 365

Tabela 31. - Equipamentos e material permanente para a escola de Educagao do Campo
de Ensino Fundamental — anos iniciais

Descrigao Quantidade
1. Esportes e brincadeiras

5 8
CD1.1. Colchonetes (para educagao flsica) 15
1 S1.2. Brinquedos para parquinho 01 <o tn
§ s2. Cozinha
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2.1. Freezer de 305 litros 01
2.2. Geladeira de 270 litros 01
2.3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colegoes e materiais bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02
3.3. Outros dicionarios 15
3.4. Literature infantil 600
3.5. Literature infanto-juvenil 600
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3.6. Paradidaticos 60
3.7. Material complementar de apoio pedagogico 40
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01 i'

ll.4.3. Televisor de 20 polegadas 02 r-
4.4. Suporte para TV e DVD 02 >
4.5. Aparelho de DVD 02 3z4.6. Maquina fotografica 01 o

.2>4.7. Aparelho de CD e radio 02 .15. Processamento de Dados
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5.1. Computador para sala de informatica 15
5.2. Computador para administragao/docentes 01
5.3. Impressora a laser 01
5.4. Fotocopiadora 01
5.5. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 30
6.2. Cadeiras 30
6.3. Mesa com 03 gavetas 02
6.4. Arquivo de ago com 3 gavetas 02
6.5. Armario de madeira com 2 portas 02
6.6 Mesa para computador 19
6.7. Mesa de leitura 01
6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01
6.9. Armario com 2 portas 01
6.10. Mesa para refeitorio 01
6.11. Mesa para impressora 01
6.12. Estantes para biblioteca 04
6.13. Quadro para sala de aula 06
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 05
6.15. Bebedouro eletrico 01
6.16. Circulador de ar de parede 02
6.17. Maquina de lavar roupa 01
6.18 Maquina Secadora 01
6.19 Telefone 01 o
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Apos a sua implanta9ao, seguindo as caracteristicas apresentadas nas Tabelas 30 e 31, 
mostramos a seguir na Tabela 32 os insumos basicos para o funcionamento dessa escola de 
Educate do Campo de Ensino Fundamental - anos iniciais.

Tabela 32 - Insumos de referenda para o funcionamento da escola de Educa^ao do 
Campo de Ensino Fundamental — anos iniciais, projetada nas Tabelas 30 e 31

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 02
Professor com Ensino Medio (40h) 02
2. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12

34
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Material didatico (por aluno ao ano) 60
Projetos de agoes pedagogicas (por aluno ao ano) 60
Material de escritorio (mes) 12
Conservafao predial (ano) 01

h-Manuten?ao e reposi^ao de equipamento (mes) 12 u_
3. Alimenta^ao >
Merendeira/limpeza 01 Z)zAlimentos (refeifao/dia) 65 o

.2>4. Gustos na administra?ao central
Form3930 profissional 05 oo
Encargos sociais (20% do pessoal) 0)o

'sr 00
~ 5
m ® OO 00

§ o
2g

Administra9ao e supervisao (5%)
355. Transporte Escolar

23,8%*% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno
*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno da escola de Educa9ao 
do Campo de Ensino Fundamental - anos iniciais/ano sera de R$ 3.627,12. Assim, para manter essa escola de 60 
alunos funcionando de acordo com os padroes mmimos do CAQI, sera necessario um custo de manuten9ao e 
atualiza9ao anual de R$ 217.627,20.
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4.3.6.2. Escola de Educa^ao do Campo de Ensino Fundamental - anos finais 
4.3.6.2.1. Implanta9ao: constru^ao e equipamentos

A Tabela 33 apresenta as caractensticas do predio para abrigar a oferta de uma escola 
de Educate do Campo de Ensino Fundamental - anos finals para 100 alunos (25 alunos por 
turma) e 4 professores com jomada de 40 boras semanais. O modelo proposto corresponde a 
uma area de 560 m2. A Tabela 34, por sua vez, mostra os equipamentos e materials 
permanentes para essa escola de Educate do Campo de Ensino Fundamental - anos finais 
com essas caractensticas.

mO) 0 
6
2 8.

Tabela 33 - Estrutura e caractensticas do predio da escola de Educa^ao do Campo de
Ensino Fundamental — anos finais mi

! = 
oMT3 W
E o

Descrifao do predio Quantidade m2/item

1. Salas de aula 02 45

1 82. Sala de dire9ao/equipe 01 20
'3 g3. Sala de professores 01 25
5 8
ro
co in
S g

4. Sala de leitura/biblioteca/computa9ao 01 80
.£ S5. Sala do Gremio Estudantil 4501

6. Laboratorio de informatica 01 50 Q.a i
s:&
c O'g a 
a g
0 "o 

*0 0

11 
o 0
0 3 
■° 0 
B 0

7. Laboratorio de ciencias 01 50
8. Refeitorio 01 50
9. Copa/Cozinha 01 15
10. Quadra coberta 01 200
11. Banheiros 02 10
12. Sala de deposit© 01 15
13. Salas de TV/DVD 01 30
14. Sala de Reprografia 01 15
15. Total (m2) 560 <n
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Tabela 34 - Equipamentos e material permanente para a escola de Educa^ao do Camfio
de Ensino Fundamental — anos finals

Descriyao Quantidade I'
LL1. Esportes e brincadeiras__________

1.1. Colchonetes (para educagao fisica)
f-

20 >
2. Cozinha =3

Z2.1. Freezer de 305 litres 01 o
.S>2.2. Geladeira de 270 litres 01 T3 «8 

O °
d «>

2,3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01
2.5. Botijao de gas de 13 guiles 02 ■'3- CO

® o
CM

*1CO CO
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03

3. Colecoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02
3.3. Outros dicionarios 20
3.4. Literatura infanto-juvenil 800
3.5. Literatura brasileira 800
3.6. Literatura estrangeira 800
3.7. Paradidaticos 100
3.8. Material complementar de apoio pedagogico 100
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4,3. Televisor de 20 polegadas 02
4.4. Suporte para TV e DVD 02
4.5. Aparelho de DVD 02
4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 02
5. Processamento de Dados co ro 

ra t 
b .o5.1. Computador para sala de informatica 25
9-5
0. Oo q>
— o 
re » *2 co
03 03
Q
2 g.
2 m5 ro
•— Q.
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5.2. Computador para administragao/docentes 01
5.3. Impressora a laser 01
5.4. Fotocopiadora 01
5.5. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 50
6.2. Cadeiras 50
6.3. Mesa com 03 gavetas 02
6.4. Arquivo de ago com 3 gavetas 02
6.5. Armario de madeira com 2 portas 02 re

N 03
CO6.6 Mesa para computador ‘■5 S

% S 
I 8

25
6.7. Mesa de leitura 01
6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01

•536.9. Armario com 2 portas 01 CO
03COres! !

® .a ;

|!
03 "O 

*03 0)

6.10. Mesa para refeitorio 02
6,11. Mesa para impressora 01
6.12. Estantes para biblioteca 04
6.13. Quadro para sala de aula 06
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 05
6.15. Bebedouro eletrico 01
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6.16. Circulador de ar de parede 02
6.17. Maquina de lavar roupa 01
6.18 Maquina Secadora 01
6.19 Telefone 01
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S E36
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4.3.6.2.2. Insumos: manuten^ao e atualiza^ao

Apos a sua implanta9ao, seguindo as caractensticas apresentadas nas Tabelas 33 e 34, 
mostramos a seguir na Tabela 35 os insumos basicos para o funcionamento dessa escola de 
Educa?ao do Campo de Ensino Fundamental - anos finals.
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Tabela 35 - Insumos de referenda para o funcionamento da escola de Educate do 
Campo de Ensino Fundamental - anos finals, projetada nas Tabelas 33 e 34

o
W

5. o
o ° 
6 ®QuantidadeInsumos ^ CO

® o1. Pessoal docente «gsProfessor com ensino superior (40 h) 04
CO CO 
§ 8

m8#8
2. Bens e services
Agua/Iuz/telefone (mes) 12

12Material de limpeza (mes)
E
CD O 
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Material didatico (por aluno ao ano) 100
Projetos de afoes pedagogicas (por aluno ao ano) 100
Material de escritorio (mes) 12
Conserva?ao predial (ano) 01
Manutengao e reposigao de equipamento (mes) 12
3. Alimentagao

01Merendeira/limpeza
Alimentos (refeigao/dia) 105
4. Gustos na administragao central

07Formagao profissional
r= £IIEncargos sociais (20% do pessoal)

Administragao e supervisao (5%) 11 

i!
Q

1005. Transporte Escolar
18,2%*% do PIBper capita estimado pelo CAQi por aluno

*Considerando o PIB per capita de 2008 de R$ 15.240,00, o valor estimado para o aluno da escola de Educagao 
do Campo de Ensino Fundamental - anos finais/ano sera de R$ 2.773,68. Assim, para manter essa escola de 100 
alunos funcionando de acordo com os padroes mlnimos do CAQi, sera necessario um custo de manutengao e 
atualizagao anual de R$ 277.368,00.

2 o.
n CD
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Nao foram inclufdas no estudo outras modalidades da Educagao Basica, alem da 
escola de Educagao do Campo, para as quais, dependendo de sua natureza e de normas 
especfficas, pode ser utilizada referencia similar para a construgao das respectivas matrizes de 
padroes mmimos de qualtdade.
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4.4. Sintese e conclusao

ItA seguir, na Tabela 36, e apresentado quadro sintetizando dados apresentados:
£ 3 
1 $ 
<D "OTabela 36 -Sintese geral das Creches e escolas do CAQi

'CD <d

3 roIIJornada diaria 
dos alunos 

(horas)

Media de 
alunos 

por turma

Numero de 
professores

Custo Total 
(% do PIB 

per capita)*

Etapa da Educagao Basica Tamanho
medio

(alunos) O 0
o -5

£ CD39,0%Creche 13 20130 10
1 8 
i!
fe

Pre-Escola 12 15,1%240 05 22
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gfk ^ t

Ensino Fundamental 
iniciais

14,4%^^480 05 24 20anos

Ensino Fundamental 
finals

600 14,1%05 30 20anos

Ensino Medio 14,5%900 05 30 30 r--
Li_Ensino Fundamental 

iniciais (Educagao do Campo)
60 05 15 04 23,8%anos h-

>
Ensino Fundamental - 
finals (Educagao do Campo)

18,2%100 05 25 04anos z
o

.2>*Esse custo se refere ao de manutenfao e atualizagao anual, apos a implantagao da Creche ou da escola do 
CAQi. .1

P ?
0}o

* ®Nao obstante os dados do Investimento Publico Direto em Educa^ao (IPDE), 
mostrados na Tabela 8, que indicam o esfor90 total da Uniao, Estados e Municipios na area de 
educate, eles, por sua vez, nao retratam quanto desse investimento, de fato, chega a escola. 
Uma parte significativa, por exemplo, e gasta com o funcionamento da maquina publica. 
Tambem no IPDE se inserem investimentos em projetos complementares aplicados ao setor 
da educa5ao, que nao estao diretamente relacionados aos insumos necessaries a manuten9ao 
da escola. Uma vez que o CAQi tern o foco nesses insumos, uma melhor e mais justa 
compara9ao deve ser feita com os valores aplicados no FUNDED. Isto e agora mostrado na 
Tabela 37.
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Tabela 37 - Comparagao entre os valores estimados pelo CAQi, para cada uma das 
etapas da Educa9ao Basica, e os valores aplicados pelo FUNDEB/2008 por aluno/ano.

Valores em Reais (R$)

uj E

II
Etapa da Educa^ao Basica Valores previstos pelo 

CAQi - ano 2008
FUNDEB-

2008a
A

(CAQi - FUNDEB)
= £Creche 5.943, 60 1,251,00 +4,692,60 S-2Pre-Escola 2.301,24 1.024,00 +1.277,24

£ i 

P
Ensino Fundamental 
iniciais

+ 1.057,562.194,56 1.137,00anos

Ensino Fundamental - anos finais 2.148,84 1.251,00 +933,84
Ensino Medio +844,802.209,80 1.365,00

2 8. 
5 S’

Ensino Fundamental - Educa^ao 
do Campo - anos iniciais

3.627,12 1.194,00 +2.433,12
»

<3 55 
•§ £-

"O M

m °
N (U 
S CO

3 s
5 8

Ensino Fundamental -Educa?ao 
do Campo — anos finals________

2.773,68 1.308,00 +1.465,68

Referencia 8(b)

Notadamente, esses numeros revelam que as maiores diferen9as sao verificadas na 
Educa9ao Infantil, mais precisamente na Creche, e no Ensino Fundamental — anos iniciais da 
escola de Educa9ao do Campo.

O estudo aqui apresentado mostra claramente que a educa9ao de qualidade para todos 
os brasileiros e ainda um desafio a ser vencido, na medida em que, alem das demandas atuais, 
tem-se uma enorme divida historica educacional com a Na9§o. Nesse contexto, os desafios 
que se apresentam podem ser resumidos por:

1. Desafio do acesso: universalizar a Pre-Escola e o Ensino Medio, em consonancia 
com a Constitui9ao Federal, alteradapela Emenda Constitucional n° 59/2009, promulgada em 
novembro de 2009.

2. Desafio da equidade: reduzir a enorme diferen9a entre escolas, com rela9ao as suas 
respectivas conduces de infraestrutura.

3. Desafio da valoriza9ao do magisterio: i) implantar Pianos de Cargos e Carreira para 
os profissionais da educa9ao, nos termos da Constitui9ao Federal (inciso V e paragrafo unico
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do artigo 206), das Leis n° 9.394/96 (§ 1° do artigo 8° e artigo 67), n° 11.494/2007 (artigo 40) 
e n° 11.738/2008 (artigo 6°), bem como do Parecer CNE/CEB n° 9/2009 e da Resolu^ao 
CNE/CEB n° 2/2009; ii) fazer cumprir a Lei n° 11.738/2008, que estabelece o piso nacional 
salarial para os profissionais da educafao e hora-atividade para o docente; e iii) promover 
uma forma9ao adequada inicial e continuada desses profissionais.

4. Desafio da aprendizagem: assegurar que os Estados, Distrito Federal e Municipios 
alcancem, nos proximos dez anos, um Indice de Desenvolvimento da Educafao Basica 
(IDEB) de 6,0, o que representa que pelo menos 70% dos nossos alunos aprendam o esperado 
ao final de cada etapa da Educafao Basica, tanto em lingua portuguesa como em matematica.

5. Desafio do financiamento e da gestao: introduzir um padrao de qualidade inicial 
para as escolas publicas brasileiras, agregado a um financiamento adequado e compativel com 
as exigencias da sociedade contemporanea e, por fim, melhorar a qualidade da gestao da 
educafao, tanto da escola quanto dos sistemas educacionais.

Para a conquista da educafao de qualidade social para todos, e essencial que os 
sistemas de ensino da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e Municipios adotem como 
politica publica a referencia dos padroes minimos do CAQi, estabelecendo diretrizes e metas, 
mediante pianos de afao organicos e articulados em regime de colaborafao, como 
instrumentos de melhoria e modemizafao da gestao educacional. Essa politica deve ser 
implantada ate 2016, ano em que deve se completar a implementafao da Educafao Basica 
obrigatoria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, nos termos do artigo 6° 
da Emenda Constitucional n° 59/2009.

Nesse sentido, para sua efetivafao toma-se necessario que os govemos, nas suas 
esferas de responsabilidade, assegurem os insumos previstos no CAQi para todas as escolas 
publicas de Educafao Basica, prevendo-os nos respectivos Pianos de Educafao, Pianos 
Plurianuais e Leis Ofamentarias, e garantindo o controle social de sua execufao.

Recomenda-se, por fim, assegurar que o investimento minimo em educafao publica 
siga o crescimento minimo de 0,2% do PIB ao ano, o que equivale a um aumento de 1% do 
PIB em cinco anos, para fazer face ao inviolavel direito da educafao de qualidade para todos 
os brasileiros.
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2 8. 
£ S5A Comissao constituida pela Portaria CNE/CEB n° 3/2008, composta pelos 

conselheiros Cesar Callegari (Presidente), Jose Fernandes de Lima, Mozart Neves Ramos 
(Relator) e Regina Vinhaes Gracindo, aprovou o presente Parecer, que e submetido a 
apreciafao da Camara de Educafao Basica do Conselho Nacional de Educafao, com Projeto 
de Resolufao em anexo, que estabelece normas para aplicafao do inciso IX do artigo 4° da 
Lei n° 9.394/96 (LDB), que trata dos padroes minimos de qualidade de ensino para a 
Educafao Basica Publica, mediante a adofao do Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), 
como referencia para a construfao de matriz de padroes minimos de qualidade para a 
Educafao Basica publica no Brasil.
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III - DECISAO DA CAMARA

A Camara de Educate Basics aprova, por unanimidade, o voto do Relator.

N.Sala das Sessoes, em 5 de maio de 2010. u_
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ZConselheiro Cesar Callegari - Presidente o
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>Tv!? •< ^PROJETO DE RESOLUCAO

Estabelece normas para aplicagao do inciso IX do artigo 4° da 
Lei n° 9.394/96 (LDB), que trata dos padroes mmimos de 
qualidade de ensino para a Educagdo Bdsica publica.
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ZO Presidente da Camara de Educa?ao Basica do Conselho Nacional de Educa?ao, no 

uso de suas atribuicoes legais, e de conformidade com o disposto no § 1° do artigo 9° da Lei 
n° 4.024/61, com a reda9ao dada pela Lei n° 9.131/95, com base no § 1° do artigo 8°, no § 1° 
do artigo 9° e no artigo 90 da Lei n° 9.394/96, e com fundamento no inciso VII do artigo 206 e 
do § 1° do artigo 211 da Constitute Federal, assim como no inciso IX, do artigo 3° e no 
inciso IX, do artigo 4° da Lei n° 9.394/96, bem como no Parecer CNE/CEB n° 
homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educa^o, publicado no DOU de ... de ... 
de 2010,
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CONSIDERANDO
Que a Constitute Federal, no artigo 206, inciso VII, e artigo 211, § 1°, e a Lei n° 

9.394/1996 (LDB), no artigo 3°, inciso IX, e artigo 4°, inciso IX, asseguram que o ensino 
oferecido nas escolas publicas deve se processar dentro de padroes minimos de qualidade;

Que a Lei n° 4.024/61, com a reda^ao dada pela Lei n° 9.131/95, nas alineas “a”, “b” e 
“g” do § 1° do artigo 9°, atribui a Camara de Educa^ao Basica examinar os problemas da 
Educate Infantil, do Ensino Fundamental, da Educa9ao Especial e do Ensino Medio e 
Tecnologico e oferecer sugestoes para sua solu9ao, analisar e emitir parecer sobre os 
resultados dos processes de avaltao dos diferentes niveis e modalidades mencionados e 
analisar as questoes relativas a aplica9ao da legistao referente a Educa9ao Basica;

Que, para o necessario estabelecimento de padroes minimos de qualidade previstos na 
CF e na LDB, e os insumos associados aos mesmos, o Gusto Aluno Qualidade Inicial (CAQi), 
conforme estudos desenvolvidos pela Campanha Nacional pelo Direito a Educa9ao, responde 
a esse direito, constituindo-se em estrategia de politica publica para a educa9ao brasileira para 
veneer as historicas desigualdades de ofertas educacionais, buscando equaliza9ao de 
oportunidades educacionais para todos,

RESOLVE:
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Titulo I
Constru9ao de uma educa9ao de qualidade 

Capitulo 1
Educacao de qualidade

Art. 1° A presente Resolu9ao estabelece normas para aplica9ao do inciso IX, do artigo 
4°, da Lei n° 9.394/96 (LDB), mediante a ado9ao do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), 
como referencia para a constmi^ao de matriz de Padrdes Minimos de Qualidade para a 
Educa9ao Basica publica no Brasil, que deve ser observada e considerada pelos agentes 
publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios quando da elabora9ao 
dos respectivos Pianos de Educa9§o, dos Pianos Plurianuais, das leis or9amentarias anuais que 
fixam despesas e receitas para o financiamento dos programas educacionais, assim como na 
elabora9ao, execu9ao, acompanhamento e controle social desses programas.

Art. 2° Educa9ao de qualidade para todos, com pleno acesso, inclusao, permanencia e 
sucesso dos sujeitos das aprendizagens na escola, e estrategia importante para a constnto de 
um pais mais justo e igualitario, sendo preciso construir um Sistema Nacional de Educa9ao, 
no qual, atendendo as suas singularidades, as escolas de todas as regides do pais ofere9am as 
mesmas condtes minimas de ensino.
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Paragrafo unico. Os desafios para a constru?ao de uma educasao de qualidade para 
todos os brasileiros exige que os sistemas de ensino, em regime de colabora?ao, promovam a 
valoriza5ao dos profissionais da educate, o financiamento e a gestao da educa?ao.

h-Capftulo II
Valoriza9ao dos profissionais da educate

Art. 3° Veneer o desafio da valoriza^ao dos profissionais da educa9ao exige valorizar 
sua remunera9ao, instituir pianos de carreira, promover forma9ao inicial e continuada e 
propiciar adequadas conduces de trabalho.

§ 1° A remunera9ao dos professores deve ser compativel com a de outros profissionais 
com igual nivel de forma9ao.

§ 2° A valoriza9ao dos professores exige compatibiliza9ao de remunera9ao, a partir do 
piso salarial profissional nacional do magisterio publico.

§ 3° As medidas de valoriza9ao do magisterio devem tornar a carreira docente mais 
atraente para os egresses do Ensino Medio.

Art. 4° Deve-se implementar jomada de 40 (quarenta) boras semanais para os 
profissionais da educa9ao, em tempo integral em uma mesma escola, com demais conduces 
adequadas de trabalho e infraestrutura.
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Capitulo III
Financiamento da Educa9ao Basica

Art. 5° O atendimento aos compromissos constitucionais da equidade e da qualidade 
da Educa9ao Basica Publica, com oferta obrigatoria ampliada para todos, dos 4 (quatro) aos 
17 (dezessete) anos de idade, exige a defin^ao de percentual do investimento publico direto 
em educa9ao por estudante/ano na Educa9ao Basica em rela9ao ao PIB per capita, por fase, 
etapa e modalidade.

Paragrafo unico. Para os insumos necessaries ao funcionamento de creche ou escola, 
de acordo com os padroes minimos do CAQi, resultam diferentes percentuais do PIB per 
capita estimado por aluno.
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Capitulo IV
Gestao democratica da Educa9ao Basica

Art. 6a A atua9ao profissional dos gestores da Educa9ao Basica e pre-requisito chave 
para a gestao democratica das escolas e dos sistemas, como importante fator para promo9ao 
da qualidade. ftParagrafo unico. Os sistemas de ensino da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e 
Municipios devem estabelecer diretrizes e metas, em regime de colabora9ao, visando a 
qualidade do ensino publico, mediante pianos articulados de a9ao, como instrumentos de 
modemiza9ao da gestao escolar.
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Titulo II

Padroes Minimos de Qualidade 
Capitulo I

Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi)
Art. 7° A identifica9§o dos insumos essenciais ao desenvolvimento dos processes de 

ensino e aprendizagem que levem gradualmente a uma educa9ao de qualidade, que pode ser 
inicialmente aferida para um IDEB igual a 6, e a base de calculo para o valor do CAQi.

Art. 8° No contexto do CAQi, os padroes minimos podem ser definidos como aqueles 
que levam em conta, entre outros parametros:

I — professores e pessoal de apoio tecnico e administrative que assegurem o bom 
funcionamento da escola, com remunera9ao adequada;

II - Creches e escolas que possuam conduces de infraestrutura e de equipamentos
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Ill - definisao de rela^ao adequada entre numero de alunos por turma e por professor, 
e numero de salas e de alunos.

§ 1° No Anexo I e apresentada Tabela de referencia para decisoes dos orgaos do Poder 
Publico, com estimativa do numero de alunos, classes, total de professores, numero de salas 
de aula, alunos por classe, jomada diaria do aluno e jomada semanal do professor por fase e 
etapa da Educa^o Basica e da modalidade escola de Educa9ao do Campo.

§ 2° Para outras modalidades da Educa?ao Basica, dependendo de sua natureza e de 
normas especificas, pode ser utilizada referencia similar para a construgao das respectivas 
matrizes de padroes minimos de qualidade.

Art. 9° A Tabela A do Anexo II apresenta as caracteristicas mmimas necessarias para o 
pleno fiincionamento de Creche, incluindo equipamentos e insumos, tendo como referencia 
unidade com area de 915 m2, para 120 crian9as (13 crian9as por turma), 20 professores com 
jomada de 30 boras semanais (24 boras dedicadas as crian9as e as 6 restantes para 
planejamento, forma9ao e avalia9ao).

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo II apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para Creche com essas caracteristicas.

Art. 10 A Tabela A do Anexo III apresenta as caracteristicas mmimas necessarias para 
o pleno funcionamento de Pre-Escola, incluindo equipamentos e materiais, tendo como 
referencia unidade com area de 705 m2, para 240 crian9as (20 crian9as por turma) e 12 
professores com jomada de 40 boras semanais.

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo III apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para Pre-Escola com essas caracteristicas.

Art. 11 A Tabela A do Anexo IV apresenta as caracteristicas minimas necessarias para 
o pleno funcionamento de escola de Ensino Fundamental (5 anos iniciais), incluindo 
equipamentos e materiais, tendo como referencia uma unidade com area de 1.150 m2, para 
480 alunos (24 alunos por turma) e 20 professores com jomada de 40 boras semanais.

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo IV apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para escola de Ensino Fundamental (anos iniciais), com essas caracteristicas.

Art. 12 A Tabela A do Anexo V apresenta as caracteristicas minimas necessarias para 
o pleno funcionamento de escola de Ensino Fundamental (4 anos finals), incluindo 
equipamentos e materiais, tendo como referencia uma unidade com area de 1.650 m2, para 
600 alunos (30 alunos por turma) e 20 professores com jomada de 40 boras semanais.

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo V apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para escola de Ensino Fundamental (anos finals), com essas caracteristicas.

Art. 13 A Tabela A do Anexo VI apresenta as caracteristicas mmimas necessarias para 
o pleno funcionamento de escola de Ensino Medio, incluindo equipamentos e materiais, tendo 
como referencia uma unidade com area de 2.080 m2, para 900 alunos (30 alunos por turma) e 
30 professores com jomada de 40 boras semanais.

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo VI apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para escola de Ensino Medio, com essas caracteristicas.

Art. 14 A Tabela A do Anexo VII apresenta as caracteristicas minimas necessarias 
para o pleno funcionamento de escola de Educa9ao do Campo de Ensino Fundamental (5 anos 
iniciais), incluindo equipamentos e materiais, tendo como referencia uma unidade com area 
de 365 m2, para 60 alunos (15 alunos por turma) e 4 professores com jomada de 40 boras 
semanais.
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Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo VII apresenta os equipamentos e materiais 
permanentes para escola de Educa9ao do Campo de Ensino Fundamental (anos iniciais), com 
essas caracteristicas.

Art. 15 A Tabela A do Anexo VIII apresenta as caracteristicas mmimas necessarias 
para o pleno funcionamento de escola de Educa9ao do Campo de Ensino Fundamental (4 anos
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finals), incluindo equipamentos e materials, tendo como referenda uma unidade com area de 
560 m2, para 100 alunos (25 alunos por turma) e 4 professores com jomada de 40 horas 
semanais.

Paragrafo unico. A Tabela B do Anexo VIII apresenta os equipamentos e materials 
permanentes para escola de Educa?ao do Campo de Ensino Fundamental (anos finais), com 
essas caracteristicas.
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Capitulo II
Custo Aluno Qualidade Inicial em percentual do PIB per capita

Art. 16 Os insumos basicos para o funcionamento, manutenfao e atualiza^ao de 
Creche ou escola, de acordo com os padroes mmimos do CAQi e apos sua implanta^ao com 
as caracteristicas indicadas, tern como referencia o custo total estimado por aluno, expresso 
em percentual do PIB per capita:

I-Creche: 39,0%;
II - Pre-Escola: 15,1%;
III — Ensino Fundamental (anos iniciais): 14,4%;
FV — Ensino Fundamental (anos finais): 14,1%;
V - Ensino Medio: 14,5%;
VI - Ensino Fundamental - escola de Educa5ao do Campo (anos iniciais): 23,8%;
VII — Ensino Fundamental - escola de Educate do Campo (anos finais): 18,2%;
§ 1° A elabora^ao das matrizes para as escolas de Educa?ao do Campo levou em conta 

dois fatores que impactam no Custo Aluno Qualidade Inicial: tamanho menor que as escolas 
urbanas e necessario transporte escolar.

§ 2° A Tabela C dos Anexos II a VIII explicita essa referencia, por fase, etapa e 
modalidade de escola de Educa^ao do Campo, visando a qualidade da oferta da Educate 
Basica pelo Poder Publico.
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Titulo III

Disposi9oes Finais
Art. 17 Para a conquista da educate de qualidade social para todos, e essencial que os 

sistemas de ensino da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e Municipios adotem como 
politica publica a referencia dos padroes minimos do CAQi, estabelecendo diretrizes e metas, 
mediante pianos de a9ao organicos e articulados em regime de colabora9ao, como 
instrumentos de melhoria e modemiza9ao da gestao educacional.

§ 1° Esta politica deve ser implantada ate 2016, ano em que deve se completar a 
implementa9ao da Educa9ao Basica obrigatoria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, nos termos do artigo 6° da Emenda Constitucional n° 59/2009.

§ 2° Para sua efetiva9ao toma-se necessario que os govemos, nas suas esferas de 
responsabilidade, assegurem os insumos previstos no CAQi para todas as escolas publicas de 
Educa9ao Basica, prevendo-os nos respectivos Pianos de Educa9ao, Pianos Plurianuais e Leis 
Or9amentarias, e garantindo o controle social de sua execu9ao.

Art. 18 Esta Resolu9ao entra em vigor na data de sua publica9ao.
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ANEXOI

Estimativa do Numero de Alunos, Classes, Total de Professores, Numero de Salas de 
Aula, Alunos/Classe, Jornada Diaria do Aluno e Jornada Semanal do Professor por

Etapa da Educagao Basica.* LL

>
DEtapa da 

Educa9ao 
Basica

Salas Alunos
por

Classe

Jornada do 
Aluno 

(horas/dia)

Jornada
Semanal

N° de 
Alunos

N° de 
Classes

N° de 
Professores

z
de o

.S>
T3
•O

O ° 
6 «

Aula do
professor

Creche 130 10 20 10 13 10 40 oo 
® o

OJ

*1CO CO
P o

Pre-Escola 240 06 4012 12 22 05
E.F. anos 480 18 20 10 24 05 40

iniciais
o ° 
^ O

E.F. anos 
finals

600 20 20 10 30 05 40
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Ensino
Medio

40900 30 30 15 30 05

E.F.
Educate 
do Campo 

anos 
iniciais

60 04 4004 02 15 05

E.F.
Educate 
do Campo 
anos finais

100 04 04 4002 25 05

SR
ir JD1 | 
I 4
5 s

*Para fixar a relafao do numero de alunos por turma, o CAQi tomou como referenda a relafao prevista no 
projeto original da LDB (substitutivo de Jorge Hage), assim como aquela para a educafao infantil constante no 
documento Subsidies para credenciamento e ftincionamento de instituifoes de educatjao infantil do MEC de 
1988.
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ANEXO II 
CRECHE

A - Estrutura e caractensticas do predio da Creche
h-
LL
h-

Descricao do predio Quantidade m^/item >

1. Salas de aula 3010 z
o2. Sala de diregao/equipe 02 20

TJ
3. Sala de professores 01 15 o

O O
o ® 
^1- 00

® o

CO CO

O o 
04 o

o

4. Sala de leitura/biblioteca 4501
5. Bergario 01 30
6. Refeitorio 01 45
7. Lactario 01 20
8. Copa/Cozinha 01 15
9. Patio coberto 01 200
10. Parque infantil 01 10
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11. Banheiro de funcionarios/professores 02 10
12. Banheiro de crianfas 10 10
13. Sala de deposito 03 15
14. Salas de TV/Vfdeo 01 30
15. Total (m^) 915

B - Equipamentos e material permanente para Creche

Descricao Quantidade
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes 20
1.2. Conjunto de brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Congelador de 305 litros 01
2.2. Refrigerador de 270 litros 02
2.3. Fogao comum para lactario 01

2 8.2.4. Fogao industrial 01
«!2.5. Liquidificador industrial 01

2.6. Botijao de gas de 13 quilos 02 |S
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3. Colecoes e materiais bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 01
3.3. Outros dicionarios 01
3.4. Literatura infantil 1.200
3.5. Material complementar de apoio pedagogico 200
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para retroprojetor 01
4.3. Televisor de 20 polegadas (10 salas de aula) 10
4.4. Videocassete 01
4.5. Suporte para video e TV 10
4.6. DVD (10 salas de aula) 10
4,7. Maquina fotografica 01
4.8. Apareiho de CD e radio 10
5. Setor de informatica
5.1. Computador para administragao/docentes 04
5.2. Impressora a laser 02
5.3. Copiadora multifiincional 01
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5.4. Guilhotina 01
6. Mobiliaria em geral
6.1. Mobiliario infantil 120
6.2. Cadeiras 160
6.3. Mesa tipo escrivaninha 10 s-

LL6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10
6.5. Armario madeira com 2 portas 10 >
6.6. Mesa de leitura 01 3

Z6.7. Mesa de reuniao da sala de professores 01 o
.S>6.8. Armario com 2 portas para secretaria 01 T3
O

o ° 
d <»

6.9. Mesa para refeitorio 05
6.10. Mesa para impressora 02
6.11. Mesa para computador 04 oo 
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6.12. Estantes para biblioteca 04
6.13. Bergos e colchoes 30
6.14. Banheira com suporte 02
6.15. Quadro para sala 10
7. Aparelhos em geral
7.1. Bebedouro eletrico 02
7.2. Circulador de ar 10
7.3. Maquina de lavar roupa 01
7.4. Secadora 01
7.5. Telefone 01

C - Insumos de referenda para o funcionamento da Creche

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 03

8.1Professor com Ensino Medio (40h) 17 = £v) ca
2. Pessoal de gestao upDiregao 01
Secretaria 01
Manuten?ao e infraestrutura 02
Coordenador pedagogic© 01 2 8. 

23. Bens e services;j
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Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza 12
Materials pedagogicos e brinquedos por crianga 130
Projetos de agoes pedagogicas por crian^a 130
Material de escritorio (mes) 12
Conservatjao predial (ano) 01
Manuten^ao e reposicao de equipamento (mes) 12 (A
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TO4. Aiimentacao ._ CLa eFuncionarios 02
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Alimentos (5 refeicoes / dia por crianca) 130
5. Gustos na administragao central
Formacao proflssional 27
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administra^ao e supervisao (5%)

39,0%% do PIB per capita estimado pelo CAQi por crianca
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ANEXO III 
PRE-ESCOLA

A - Estmtura e caracten'sticas do predio da Pre-Escola

r«-Descri^ao do predio Quantidade m^/item LL
r».

1. Salas de aula 06 30 >
32. Sala de direfao/equipe 2002 z

3. Sala de professores 1501 o
.2>
S• o 

o ° 
6 ®

4. Sala de leitura/biblioteca/computa9ao 4501
455. Refeitorio 01

6. Copa/Cozinha 1501 co
£ 5

s
CO CO 
o o

^8

7. Quadra coberta 01 200
8. Parque infantil 01 10
9. Banheiro de fiincionarios/professores 02 10
10. Banheiro de alunos 06 10
11. Sala de deposito 1503
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12. Salas de TV/DVD 3001
70513. Total (m^) co CO
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B - Equipamentos e material permanente para Pre-Escola

QuantidadeDescricao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educagao fisica) 25
1.2. Conjunto de brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 01

112.2. Geladeira de 270 litros 01
2.3. Fogao industrial 01 u

i
Q «?

2.4. Liquidificador industrial 01
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colegoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01 0^

3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 01 S?==3.3. Outros dicionarios 02 I#
1.4!
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3.4. Literatura infantil 2.640
3.5 Material complementar de apoio pedagogico 100
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 06
4.4. Suporte para TV e DVD 06

CO CO to a)4.5. Aparelho de DVD 06
£ E
® TOs
c o 
1 2 
® 3
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■0 0

11 
IS 
3 So -5 

0
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4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 06
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para administragao/docentes 05
5.2. Impressorajato de tinta 01
5.3. Impressora laser 01
5.4. Copiadora multifuncional 01
5.5. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 132
6.2. Cadeiras 132

i!ti
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Q OO I;*<no A
vb r •i- >•6.3. Mesa tipo escrivaninha 06

6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 06
6.5. Armario de madeira com 2 portas 06
6.6 Mesa para computador 05
6.7. Mesa de leitura 01 i'

ll.6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01 h-

6.9. Armario com 2 portas para secretaria 01 >
6.10. Mesa para refeitorio 07 z6.11. Mesa para impressora 02 o

.036.12. Estantes para biblioteca 09
• o 

o ° 
d ®

6.13. Quadro para sala de aula 06
6.14. Bebedouro eletrico 02
6.15. Circulador de ar de parede 06 oo 
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m ® oo oo
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< 2 x °- 
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6.16. Maquina de lavar roupa 01
6.17 Maquina Secadora 01
6.18 Telefone 01

C - Insumos de referencia para o funcionamento da Pre-Escola

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 06
Professor com Ensino Medio (40h) 06
2. Pessoal de gestao escolar
Dire9ao 01
Secretaria 01
Manutenfao e infraestrutura 03
Coordenador pedagogico 01
3. Bens e servi^os

~ £3
Agua/luz/telefone (mes) 12

11 

P
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 240
Projetos de a9oes pedagogicas (por aluno ao ano) 240
Material de escritorio (mes) 12

2 2. 
3 5?Conserva9§o predial (ano) 01

.it
|s
oS
TJ tn 
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^ |

Manuten9ao e reposi9ao de equipamento (mes) 12
4. Alimenta9ao
Funcionarios 02
Alimentos (refei9§o/dia) 240
5. Custos na administrate central
Forma9ao profissional 20
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Encargos sociais (20% do pessoal)
Administra9ao e supervisao (5%)
% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 15,1%
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ANEXOIV
ESCOLA DE ENSEVO FUNDAMENTAL - ANOS EVICIAIS 

A - Estrutura e caracteristicas do predio da Escola de Ensino Fundamental - anos iniciais

r--
Descri^ao do predio Quantidade m^/item u.

1. Salas de aula 10 45 >
202. Sala de diregao/equipe 02 3

Z
3. Sala de professores 01 25 o

.S>4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 8001
5. Laboratdrio de informatica 01 50 5 °

d «
Tf 00

? o og 
w 3:s

CO oo 
O o
CN| o

506. Laboratorio de ciencias 01
507. Refeitorio 01
158. Copa/Cozinha 01

2009. Quadra coberta 01
10. Parque infantil 01 20

04 20II. Banheiros
1512. Sala de deposito 03

13. Salas de TV/DVD 01 30
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x Q- 
O ° co <0 
UJ £ 
^ o 
O c
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1514. Sala de Reprografia 01
1.15015. Total (m^)

B - Equipamentos e material permanente para a Escola de Ensino Fundamental - anos iniciais

QuantidadeDescricao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educagao fisica) 25
1.2. Brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 01 £% •g012.2. Geladeira de 270 litros to t

it
o
TO “ 

CD
CD 0)

J1«!

w 2-
<2 
o2 
T3 (0
g o
N <])

11

012.3. Fogao industrial
012.4. Liquidificador industrial

2.5. Botijap de gas de 13 quilos 02
3. Colecoes e materiais bibliograficos

013.1. Enciclopedias
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02

253.3. Outros dicionarios
4.0003.4. Literatura infantil

3.5. Literatura infanto-juvenil 4.000
3.6. Paradidaticos 400
3.7. Material complementar de apoio pedagogico 160
4. Equipamentos para audio, video e foto

5 8
CD014.1. Retroprojetor
.5 SCD (0 
CO <D
.2 fe. 
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® CD

11
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U 0o -5 
■° ro
£ CD 
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4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 10
4.4. Suporte para TV e DVD 10
4,5. Aparelho de DVD 10
4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 10
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 25
5.2. Computador para administragao/docentes 06
5.3. Impressora jato de tinta 01
5.4. Impressora laser 01
5.5. Fotocopiadora 01
5.6. Guilhotina de papel 01

il>51 o>
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6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 240
6.2. Cadeiras 240
6.3. Mesa tipo escrivaninha 10
6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10

u.6.5. Armario de madeira com 2 portas 10 N-

6.6 Mesa para computador 31 >
6.7. Mesa de leitura 01 Z)

z6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01 o
6.9. Armario com 2 portas 10 56.10. Mesa para refeitorio 08 - o

o ° 
6 ®6.11. Mesa para impressora 02

6.12. Estantes para biblioteca 25 ^ oo 
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6.13. Quadro para sala de aula 10
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 05
6.15. Bebedouro eletrico 02
6.16. Circulador de ar de parede 10
6.17. Maquina de lavar roupa 01
6.18 Maquina Secadora 01
6.19 Telefone 01

C - Insumos de referenda para o funcionamento da Escola de Ensino Fundamental - anos
iniciais

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 10
Professor com Ensino Medio (40h) 10
2. Pessoal de gestao escolar
Diregao 01 0
Secretaria 01 •§CD t 

Q_ O
O c?
ra “

.t2 (D

Manutengao e infraestrutura 05
Coordenador pedagogico 01
Auxiliar de biblioteconomia 01
3. Bens e servigos
Agua/luz/telefone (mes) 12 5 8.

3 5?Material de limpeza (mes) 12m Material didatico (por aluno ao ano) 480 .it
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0 °
N 0)

i!% s
.1 s
<0 CO 
<0 0)

.2
3 §
<0 m
8 & 
c O 
‘2 2 
2 $ 
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Projetos de agoes pedagogicas (por aluno ao ano) 480
Material de escritorio (mes) 12
Conservagao predial (ano) 01
Manutengao e reposigao de equipamento (mes) 12
4. Alimentagao
Funcionarios 05
Alimentos (refeigao/dia) 480
5. Custos na administragao central
Formagao profissional 32
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administragao e supervisao (5%)
% do PIB per capita estimado pelo CAQi por aluno 14,4%
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ANEXO V
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

A - Estrutura e caracteristicas do predio da Escola de Ensino Fundamental - anos finals
h-
LL

Descri^ao do predio Quantidade m^/item >
D]. Salas de aula 4510 z

2. Saia de dire9ao/equipe 2004 o
.S>
3

• o 
o ° 
o a>

3. Sala de professores 5001
4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 8001
5. Sala do Gremio Estudantil 4501 CO

® o
CM

JSICO QO
O o
CM o
^ o 

o

6. Laboratorio de informatica 01 50
507. Laboratorio de ciencias 01

8. Refeitorio 01 80
9. Copa/Cozinha 01 20
10. Quadra coberta 01 500
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11. Banheiros 06 20
12. Sala de deposito 02 30
13. Salas de TV/DVD 01 50
14. Sala de Reprografia 01 15

1.65015. Total (m^)

B - Equipamentos e material permanente para a Escola de Ensino Fundamental — anos finals

Descrigao Quantidade
1. Esportes e brincadeiras

%1.1. Colchonetes (para educagao fisica) 30 •g0 -G

0. o 
O C3>

0 « .t= ro 
O) o
Q
CD 8.

2. Cozinha
022.1. Freezer de 305 litros

2.2. Geladeira de 270 litros 02
022.3. Fogao industrial

2.4. Liquidificador industrial 02
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02 m O)

V)
3. Colecoes e materiais bibliograficos =S

oS
3.1. Enciclopedias 02
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 04
3.3. Outros dicionarios 30

0
N3.4. Literatura infanto-juvenil 3.000 0(/>

15
ii
05 Q.
5.i 1
0 to
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!l0 ~n i 
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3.5. Literatura brasileira 3.000
3.6. Literatura estrangeira 3.000
3.7. Paradidaticos 600
3.8. Material complementar de apoio pedagogico 200
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para projegao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 10

104.4. Suporte para TV e DVD
4.5. Aparelho de DVD 10

-2 "ra 
£ 24.6. Maquina fotografica 01
12 
3 §o -5
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4.7. Aparelho de CD e radio 10
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 30
5.2. Computador para administragao/docentes 08
5.3. Impressora jato de tinta 02
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5.4. Impressora laser 02
5.5. Fotocopiadora 01
5.6. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 300 r--u_6.2. Cadeiras 300 h-

6.3. Mesa tipo escrivaninha 10 >
6,4. Arquivo de ago com 4 gavetas 10 z>z6.5. Armario de madeira com 2 portas 10 o

,5>6,6 Mesa para computador 38
86.7. Mesa de leitura 04 • o
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6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 02
6.9. Armario com 2 portas 10
6.10. Mesa para refeitorio 10
6.11. Mesa para impressora 04
6.12. Estantes para biblioteca 25
6.13. Quadro para sala de aula 10
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 10
6.15. Bebedouro eletrico 04
6.16. Circulador de ar de parede 10
6.17. Maquina de lavar 01
6.18 Telefone 02

C - Insumos de referencia para o funcionamento da Escola de Ensino Fundamental - anos finals

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 20
2. Pessoal de gestao escolar
Dire^ao 01
Secretaria 01
Manuten9ao e infraestrutura (nivel de E.F.) 04
Manutenfao e infraestrutura (nivel de E.M.) 02
Coordenador pedagogico 01
Bibliotecario 01
3. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 600 I s

= 8 
5 %

Projetos de afoes pedagogicas (por aluno ao ano) 600
Material de escritorio (mes) 12
Conserva9ao predial (ano) 01 -a

1 sManuten9§o e reposi9ao de equipamento (mes) 12 CD 03 
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4. Alimentaeao
Funcionarios 06
Alimentos (refei9ao/dia) 600
5. Gustos na administra9ao central
Forma9ao profissional 30
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administra9ao e supervisao (5%)
% do P1B per capita estimado pelo CAQi por aluno 14,1%
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ANEXO VI
ESCOLA DE ENSINO MEDIO

A - Estrutura e caracteristicas do predio da Escola de Ensino Medio

LLm^/itemDescri^ao do predio Quantidade N.

>1. Salas de aula 4515
z>2. Sala de diregao/equipe 02 30 z

3. Sala de equipe pedagogica 3002 o
.2>503. Sala de professores 01

4. Sala de leitura/biblioteca/computagao 01 100 5 o
d
Tf 00

® 5 
•® S
GO 00 
O Oy o ^ o

5. Sala do Gremio Estudantil 4501
6. Laboratorio de informatica 01 50
7. Laboratorio de ciencias 5003
8. Refeitorio 01 80
9. Copa/Cozinha 01 25

50010. Quadra coberta 01
11. Banheiros 08 20
12. Sala de deposito 3002 E w0) o

M5013. Salas de TV/DVD 01 co co
014. Sala de Reprografia 01 15 Q_
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2.08015. Total (m2)

B - Equipamentos e material permanente para a Escola de Ensino Medio

QuantidadeDescrigao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educagao flsica) 30
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litres 02 __ 0

"co co 
CD t
'9'S
Q. Oo q>
"co » 
•■= (0

SO s.

2.2. Geladeira de 270 litros 02
2.3. Fogao industrial 02
2.4. Liquidificador industrial 02

042.5. Botijao de gas de 13 quilos
3. Colegoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 03
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3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 06
3.3. Outros dicionarios 30
3.4. Literatura brasileira 4.500
3.5. Literatura estrangeira 4.500
3.6. Paradidaticos 900
3.7 Material complementar de apoio pedagogico 300
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 03
4.2. Tela para projegao 03
4.3. Televisor de 20 polegadas 15
4.4. Suporte para TV e DVD 15
4.5. Aparelho de DVD 15
4.6. Maquina fotografica 01
4.7, Aparelho de CD e radio 15
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 31
5.2. Computador para administragao/docentes 08
5.3. Impressora jato de tinta 04
5.4. Impressora laser 02
5.5. Fotocopiadora 01
5.6. Copiadora Multifiincional 01
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—?»* •'■5.7. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 450
6.2. Cadeiras 450
6.3. Mesa tipo escrivaninha 15 r»-

LL6.4. Arquivo de ago com 4 gavetas 15 N-
6.5. Armario de madeira com 2 portas 15 >
6.6 Mesa para computador 30 z6.7. Mesa de leitura 08 o

.S>6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 02
6.9. Armario com 2 portas 10
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6.10. Mesa para refeitorio 12
6.11. Mesa para impressora 06
6.12. Estantes para biblioteca 34
6.13. Quadro para sala de aula 15
6.14. Kit de Biologia (p/ 40 alunos) 10
6.15. Kit de Qui'mica (p/ 40 alunos) 10
6.16. Kit de Flsica (p/ 40 alunos) 10
6.17. Bebedouro eletrico 04
6.18. Circulador de ar de parede 15
6.19. Maquina de lavar 01
6.20 Telefone 03

C - Insumos de referenda para o fundonamento da Escola de Ensino Medio

Insumos Quantidade
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 30
2. Pessoal de gestao escolar
Diregao 02
Secretaria 04 0 •§CD t 

Q. O
O cp

I d 
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Manutengao e infraestrutura (m'vel de E.F.) 04
Manutengao e infraestrutura (m'vel de E.M.) 04
Coordenador pedagogico 02
Bibliotecario 02
3. Bens e servigos 2 8. 

— to
Agua/luz/telefone (mes) 12m Material de limpeza (mes) 12 8 =5

to #

oS
"O to 
m °
N 0>= a 3 g
a sI >

Material didatico (por aluno ao ano) 900
Projetos de agoes pedagogicas (por aluno ao ano) 900
Material de escritorio (mes) 12
Conservagao predial (ano) 01
Manutengao e reposigao de equipamento (mes) 12
4. Alimentagao
Funcionarios 08

to to
0Alimentos ( refeigao/dia) 900 to
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5. Gustos na administragao central
Formagao profissional 48
Encargos socials (20% do pessoal)
Administragao e supervisao (5%)

14,5%% do P1B per capita estimado pelo CAQi por aluno
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ANEXO VII
ESCOLA DE EDUCA^AO DO CAMPO 

ENSEVO FUNDAMENTAL - ANOS ENICIAIS

A - Estrutura e caracten'sticas do predio da escola de Educafao do Campo de Ensino
Fundamental - anos iniciais

h-
LL
r».
>Descri^ao do predio Quantidade m^/item Z)
21. Salas de aula 4502 o
.S>2. Sala de dire9ao/equipe 2001 T3
O

O ° 
6 ®

3. Sala de professores 2501
4. Sala de leitura/biblioteca/computa9ao 8001
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5. Laboratorio de informatica 5001
6. Laboratorio de ciencias 5001
7. Refeitorio 01 30
8. Copa/Cozinha 1501
9. Quadra coberta 01 125
10. Parque infantil 01 20 E w

0 O </)ll.Banheiros 02 10 (/) in
0o.12. Sala de deposito 01 15 o| 2 

x °- o °
CO 0

SI
O c
§ ® 
< o
5 c Q 0) in e

11 
it
o q>
— o 
0 « 

0

0 a

13. Salas de TV/DVD 3001
14. Sala de Reprografia 01 15

36515. Total (m^)

B - Equipamentos e material permanente para a escola de Educa^ao do Campo de Ensino
Fundamental - anos iniciais

Descricao Quantidade
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educa9ao fisica) 15
1.2. Brinquedos para parquinho 01
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litros 01
2.2. Geladeira de 270 litros 01
2.3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01

It
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2,5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colegoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01 0

N 0
(03.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02
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3.3. Outros dicionarios 15
3.4. Literatura infantil 600
3.5. Literatura infanto-juvenil 600 tn a 
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3.6. Paradidaticos 60
3.7. Material complementar de apoio pedagogico 40
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01
4.2. Tela para proje9ao 01
4.3. Televisor de 20 polegadas 02
4.4. Suporte para TV e DVD 02
4.5. Aparelho de DVD 02
4,6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 02
5. Processamento de Dados
5.1. Computador para sala de informatica 15
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5.2. Computador para administragao/docentes 01
5.3. Impressora a laser 01
5.4. Fotocopiadora 01
5.5. Guilhotina de papel 01
6. Mobiliaria e aparelhos em geral r-u.6.1. Carteiras 30 r-
6.2. Cadeiras 30 >
6.3. Mesa com 03 gavetas 02 ID

Z
6.4. Arquivo de ago com 3 gavetas 02 o

.2>6.5. Armario de madeira com 2 portas 02 "D*86.6 Mesa para computador 19
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6.7. Mesa de leitura 01
6.8. Mesa de reuniao da sala de professores 01
6.9. Armario com 2 portas 01
6.10. Mesa para refeitorio 01
6.11. Mesa para impressora 01
6.12. Estantes para biblioteca 04
6.13. Quadro para sala de aula 06
6.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos) 05
6.15. Bebedouro eletrico 01
6.16. Circulador de ar de parede 02

?2 x °-6.17. Maquina de lavar roupa 01
6.18 Maquina Secadora 01 O o 
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6.19 Telefone 01

C - Insumos de referenda para o funcionamento da escola de Educa^o do Campo de Ensino
Fundamental - anos inidais

QuantidadeInsumos
1. Pessoal docente V) (0

(0 t
m -9Professor com ensino superior (40 h) 02

61
.|d 
5 “

Professor com Ensino Medio (40h) 02

2. Bens e servifos
Agua/luz/telefone (mes) 12

2 a
3 S5

Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 60

P
£ o

Projetos de a9oes pedagogicas (por aluno ao ano) 60
Material de escritorio (mes) 12
Conservagao predial (ano) 01

(D
NIIManutengao e reposigao de equipamento (mes) 12
5 8 
% 83. Alimentagao

Merendeira/limpeza 01 ilAlimentos ( refeigao/dia) 65 (/>o>«5
(0__Q.

3 I
0) (o

It 
‘2 ® 
® s
0 ~o

'<D 0

II 
E S
O 0° "5 

n
® (0 
% s

4. Gustos na administragao central
Formagao proflssional 05
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administragao e supervisao (5%)

355. Transporte Escolar
23,8%% do PIBper capita estimado pelo CAQi por aluno

75^ro
u> >

CDo |= 
O o-
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ANEXO vm
ESCOLA DE EDUCACAO DO CAMPO 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

A - Estrutura e caractensticas do predio da escola de Educa^ao do Campo de Ensino
Fundamental — anos finals

N.
LL
h-

>
D

QuantidadeDescrifao do predio z
12

1. Salas de aula 02 45 •o
'8 

o ° 
b ®

CO
® 5
-CD g 
CO 00

8 8

2. Sala de direfao/equipe 01 20
3. Sala de professores 01 25
4. Sala de leitura/biblioteca/computa£ao 01 80
5. Sala do Gremio Estudantil 4501
6. Laboratorio de informatica 5001
7. Laboratorio de ciencias 5001 ti8. Refeitorio 01 50
9. Copa/Cozinha 01 15 coE
10. Quadra coberta 01 200 CD 8to

oCL11. Banheiros 02 10 2 S<12. Sala de deposito 01 15 Q_I
oO13. Salas de TV/DVD 3001 CO CD
EUi14. Sala de Reprografia 1501 Q 3O > c 

gr<D 
< k3

§|IUi £

56015. Total (m^)

B - Equipamentos e material permanente para a escola de Educa^ao do Campo de Ensino
Fundamental — anos finals &.1= 3

II
i 8
:a$
CD o

QuantidadeDescricao
1. Esportes e brincadeiras
1.1. Colchonetes (para educagao fisica) 20
2. Cozinha
2.1. Freezer de 305 litres 01
2.2. Geladeira de 270 litres 01 ml

!! 

ai:S 
III I*

2.3. Fogao industrial 01
2.4. Liquidificador industrial 01
2.5. Botijao de gas de 13 quilos 02
3. Colecoes e materials bibliograficos
3.1. Enciclopedias 01
3.2. Dicionario Houaiss ou Aurelio 02
3.3. Outros dicionarios 20
3.4. Literatura infanto-juvenil 800
3.5. Literatura brasileira 800 lit3.6. Literatura estrangeira 800

file
as rco
8*§- c to
'2 “2

3.7. Paradidaticos 100
3.8 Material complementar de apoio pedagogico 100
4. Equipamentos para audio, video e foto
4.1. Retroprojetor 01 iis4,2. Tela para projegao 01 £•cd i ®

ill
l;S
" (CD
jarcD

4.3. Televisor de 20 polegadas 02
4.4. Suporte para TV e DVD 02
4.5. Aparelho de DVD 02
4.6. Maquina fotografica 01
4.7. Aparelho de CD e radio 02

III5. Processamento de Dados
CD
c t® 
O) >

! CD
O Q.

59
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25 \Pq5.1. Computador para sala de informatica
5.2. Computador para administragao/docentes 01
5.3. Impressora a laser 01

015.4. Fotocopiadora
5.5. Guilhotina de papel 01 h-

LL6. Mobiliaria e aparelhos em geral
6.1. Carteiras 50 >

506.2. Cadeiras z026.3. Mesa com 03 gavetas o
6.4. Arquivo de apo com 3 gavetas 02 5• o 

o ° 
6 ®

6.5. Armario de madcira com 2 portas 02
6.6 Mesa para computador 25
6.7. Mesa de leitura 01 co 

® o
CM

00 oo
o o 
CM o
18 ^ o
CM O 
£
<D O
W m 
% 8 
< 2 x °- 
O o
CO <D 
LU E 
^ o 
O c 
g OJ
< o 
D ■£ 
Q
LU £

&isi
CL O
o q»
— o 
« “ SS CO 
O) 0)
5
2 8.

016.8. Mesa de reuniao da sala de professores
6.9. Armario com 2 portas 01
6.10. Mesa para refeitorio 02

016.11. Mesa para impressora
046.12. Estantes para biblioteca

6.13. Quadro para sala de aula 06
056.14. Kit de ciencias (p/ 40 alunos)

6.15. Bebedouro eletrico 01
6.16. Circulador de ar de parede 02

016.17. Maquina de lavar roupa
016.18 Maquina Secadora

6.19 Telefone 01

C - Insumos de referenda para o fundonamento da escola de Educa^ao do Campo de Ensino
Fundamental - anos finals

QuantidadeInsumos
1. Pessoal docente
Professor com ensino superior (40 h) 04
2. Bens e services
Agua/luz/telefone (mes) 12
Material de limpeza (mes) 12
Material didatico (por aluno ao ano) 100 3 O)

Projetos de a^oes pedagogicas (por aluno ao ano) 100

It
"a (A

<5 °
N CD 
= W
■3 S
5 8
.1 8 
CO CO

*§.
•8.S
<u CDs:&
c o
g ss2 8 
D) "O 

>0) 0)

i S
o £
° 3

■a n 
£ coCO w
-g s

12Material de escritorio (mes)
01Conservafao predial (ano)
12Manutengao e reposifao de equipamento (mes)

3. Alimenta^ao
01Merendeira/limpeza
105Alimentos (refei^ao/dia)

4. Custos na administrafao central
Forma^ao proflssional 07
Encargos sociais (20% do pessoal)
Administragao e supervisao (5%)

1005. Transporte Escolar
18,2%% do PIBper capita estimado pelo CAQi por aluno

n
O)
‘5 2
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ASS^MBiilA LEGISLATIVE com. oi: coNS'rmj[CA<|«<
E IUSTICA ltr>DO [.S'lAOv.) Di: SANTA CAlARiNA ,o

DEVOLUQAO

Usando os atributos do Regimento Interne, em seu artigo 128, inciso 
VI, devolve-se o presente Processo Legislative PLC/0006.2/2018, para o Senhor 
Deputado Valdir Cobalchini para exarar relatorio, tendo como prazo maximo 
para apreciapao ate o dia nao definido, segundo Art. 137, inciso II.

Sala da Comissao, em 8 de maio de 2018
#
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inASSEMBLF1A LFGISJ.ATIVA GABiNETE DO DEPUTADi

VALDIR COBALCHINI V%.DO ESTADO DE .SANTA CATARINA

COMISSAO DE CONSTITUigAO E JUSTigA

Materia: PLC - 0006.2/2018.
Procedencia: Legislativa — Deputada Luciane Carminatti.
Ementa: Altera a Lei Complementar n° 170, que "Dispde sobre o Sistema 

Estadual de Educa^ao".
Relator: Deputado Valdir Vital Cobalchini.

Senhor Presidente,
Senhores Deputados Membros desta Comissao.

Trata-se de proposi^ao de origem parlamentar, com o escopo de alterar a Lei 
Complementar n° 170, que "Dispoe sobre o Sistema Estadual de Educa^ao".

A materia encontra-se em tramite perante esta Comissao, nos termos do art.72 

do REGIALESC, para que se proceda a analise do aspecto constitucional, legal, 
juridico e regimental.

E o relatorio.

O projeto pretende delimitar o numeros de alunos em sala de aula, na educa^o 

infantil, no ensino fundamental e no ensino medio, da seguinte forma:

a) na educacao infantil: a.l) ate quatro anos - maximo de 13 crian^as
a.2) ate os seis anos, maximo de 22 crian^as.

b) na educacao fundamental: maximo de 24 alunos nos anos iniciais, e maximo de 

30 alunos nos anos finals.

c) no ensino medio, maximo de 30 alunos.

Tendo em vista a importancia da materia, foi aprovada diligencia a Secretaria de 

Educacao e a Secretaria da Casa Civil, retornando com as seguinte manifestacao:

PALACIO BARRiGA-VERDE
Rua Doulor Alvaro Mullen da SUveira. 310 • Centro 
88020-900 - Florianopolis - SC - Gabinete i0

wvAv.alesc.sc.gov.br
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ASSEMIU.F.1A LF.GISI.AT1VA GAB1NETE DO DEPOT ADO 
VALDiR COBALCHINIDO ESTADO DE SANTA CATARINA

a) A Secretaria de Estado da Educa^ao, informa que a atual estrutura garante 

oferta de ensino de qualidade e possibilitam a implanta^ao de diretrizes pedagogicas 

que se desdobram em importantes estrategias para viabIliza<;ao de novas 

oportunidades educacionais. Salienta que a altera^o do quantitativo de alunos por 

sal, para os mveis de ensino fundamental e medio das escolas que integram a rede 

publica estadual de ensino, conforme proposto, exigira amplia^ao do especo fisico 

das unidades escolares e a contratacao de professores, acarretando acrescimo dos 

custos para financiamento da educa^ao basica, com significativa repercussao 

financeira, sem previsao de or^amento do Estado. Ressalta ainda, que nao foram 

apresentados argumentos capazes de sustentar a propos^ao, tampouco justificativa 

tecnica ou pedagogica.

Da analise da proposi^ao e dos documentos anexados aos autos, se veriflca que 

atualmente o mimero de alunos e o seguinte:

a) na educagao infantil: a.l) ate quatro anos - maximo de 15 criangas
a.2) ate os seis anos, maximo de 25 criangas.

b) na educagao fundamental: maximo de 30 alunos nos anos iniciais, e maximo de 

35 alunos nos anos finals.

c) no ensino medio, maximo de 40 alunos.

A Lei Complementar n.° 170/1998, que dispoe sobre o Sistema Estadual de 

Educagao, elenca em seus arts.67 e 82 as caracteristicas necessarias aos predios, 
equipamentos escolares e limitagao de numero de alunos por sala de aula.

0
No exercicio de suas competencias, Secretaria Estadual de Educagao, elabora 

anualmente um documento visando orientar os procedimentos de matricula, 
documento este que vem sendo subsidiado por parecer tecnico do Ministerio 

Publico Estadual n.° 37/2013/CIP/GAM (fls.17/33), que considera o criterios 

recomendados para distribuigao espacial dos alunos, formas de ocupagao, 
disposigao de ambientes, funcionalidade, acessibilidade e conforto pra alunos e 

professores.

cn
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ASSFMRI.EIA LEGISI.ATIVA GABINETE DO DEPUTADO 
VALDIR COBALCHINIDO ESTADO DE .SANTA CATARINA

Salienta-se ainda que o Parecer CNE/CEB N.° 8/2010 (fls.34/63), do Conselho 

Nacional de Educate, utilizado para jusdficar o projeto de lei, ainda nao foi 
homologado pelo Ministerio da Educa^ao, portanto, nao se trata de norma em 

vigor, nao havendo respaldo ou consenso para que seja aplicado em qualquer 

Estado da Federacao.

Quando o Poder Legislativo do Estado propoe lei instituindo obriga^ao ao 

Poder Executive, alterando o numero maximo de alunos em sala de aula nos 

ensinos infantil, fundamental e medio da rede publica estadual, redundando em 

necessidade de aumento de estruturas fisicas (salas de aula) e contrata^ao de 

servidores (professores), ha violacao do principio da separa^ao de poderes.

A cria^ao novas obriga^oes aos orgaos estaduais, consistente em altera^ao 

profunda da estrutura escolar, e atividade nitidamente administrativa, representativa 

de atos de gestao, de escolha politica para a satisfa^ao das necessidades essenciais 

coletivas, vinculadas aos Direitos Fundamentals. Assim, privativa do Poder 

Executivo.

E pacifico na doutrina, bem como na jurisprudencia, que ao Poder Executivo 

cabe primordialmente a fun^ao de administrar, que se revela em atos de 

planejamento, organiza^o, dire^ao e execu^ao de atividades inerentes ao Poder 

Publico.

Outrossim, o projeto em analise, ao gerar despesa ao Poder Executivo, nao 

indica os recursos or^amentarios necessaries para a cobertura dos gastos advindos 

que, no caso, sao evidentes porquanto ordenam estruturas fisicas e humanas novas 

na Administra^ao Publica, cuja instituigio demanda meios fmanceiros que nao 

foram previstos, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

0

O aumento de despesa implementado pela proposi^ao e a ausencia desses 

recursos impede o cumprimcnto da gestao financeira responsavel.

Finalmente, se ressalta a inexistencia de justificativa legal, tecnica ou pedagogica 

que subsidie a alteragao.

CO
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Assim, voto pela REJEIC^AO da proposi^ao por inconstitucionalidade formal 
subjetiva (vkio de iniciativa e aumento de despesa), devendo seguir seus tramites 

regimentals.

Sala das Comissoes,

Deputado Valdir Gobalchini 
RELATOR

%
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ASSi:MBL!5!A l.EGISLATIVA COM. Di: CON5 I mJtCAOi«£ 
E lUSTiC.A \tr.DO Li (ADO DC SANTA CATARINA

’lev-emaa'**'

PEDIDO DE VISTA

Sobrestou-se a delibera^ao do Processo Legislative n° 
PLC/0006.2/2018, em virtude do PEDIDO DE VISTA, concedido com base no 
artigo 128, inciso XII , do Regimento Interno.

Em consequencia, faga-se a remessa dos presentes autos ao 
requerente, o Senhor Deputado Dirceu Dresch, que tern como prazo maximo o 
dia nao definido, para manifestagao, conforme preceito regimental previsto no 
artigo 138, paragrafo4°.

Sala da Comissao, em 15 de maio de 2018
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ASSEMB’LEIA LKGISLATiVA DlftETOtUA LgOISUTlVA.
DO CSTADO Dl SANTA CATARINA

DESPACHO

Arquive-se, de acordo com o art. 181 do Regiment© 

Interne , o PLC/0006.2/2018, que “Altera a Lei Complementar n° 170, que ‘Dispoe 

sobre o Sistema Estadual de Educagao”’.

Florianopolis, 15 de Janeiro de 2019.

Depytedo SCvTD^ K

Presidente
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINF.TE DA DFPUTADAV^ R
LUC1ANE CARMINATTI \Po,DO ESTADO DE SANTA CATARINA -0

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

REQUERIMENTO rqs/0086 1/2019

A Deputada que abaixo subscreve, com amparo no artigo 183 
do Regiment© Interno da ALESC, REQUER o desarquivamento das seguintes 
proposiQdes:

- Proposta de Emenda a Constitui^ao n° 011/2015;

- Projetos de Lei Complementar n° 013/2016, 042/2017
006/2018 e 025/2018; e

- Projetos de Lei 506/2011, 054/2013, 188/2013, 063/2015, 
378/2015, 021/2017, 059/2017, 339/2017, 341/2017, 465/2017, 072/2018 
133/2018, 185/2018 e290/2018.

Sala das Sessoes, em 19 de fevereiro de 2019.

Deputaaa Luciane Carminatti
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D1RETOR1A LEGiSLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

COORDENADOR1A DE DOCUMENTACAO

TERMO DE DESARQUIVAMENTO 038/2019

Em cumprimento ao que determina o REQUERIMENTO - 
RQS/0086.1/2019, de autoria da Senhora Deputada Luciane Carminatti, deferido em sessao 
realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), procedemos, nesta 
data, ao desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 0006.2/2018, de sua autoria, que: 
“Altera a Lei Complementar n° 170, que dispoe sobre o Sistema Estadual de Educagao”.

Florianopolis SC, 20 de fevereiro de 2019.

rO] :$sa
Coordenadora de Documentacao

Palacio Barriga Verde
Coordenadoria de Documentacao - Centro de Memoria 
Rua Jorge Luz Fontes, 310 - Sala 13 - Centro 
CEP 88020 900 - Florianopolis - SC 
Fones 0‘M8 3221 2561 - 3221 2876 - 3221 2762 
www. a lesc. sc. gov. br



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM. Dfc aONSTITUiCAG 
F. HJSTiCADO ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE VISTA

Sobrestou-se a deliberagao do Processo Legislative n° 
PLC/0006.2/2018, em virtude do PEDIDO DE VISTA, concedido com base no 
art. 130, inciso XII , do Regimento Interno.

Em consequencia, faga-se a remessa dos presentes autos ao 
requerente, a Senhora Deputada Paulinha, que tern como prazo maximo o dia 
23/04/2019, para manifestagao, conforme preceito regimental previsto no art. 
140, paragrafo 4°.

Sala da Comissao, em 8 de setembro de 2020

gvj^Mend^Correa 
Xshefecte'Secretaria

PALACIO BARRIGA-VERDE

Rua Dcutor Jorge Luz Fonfes. 310 j Centro
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ASSEMBLEIA LEGISLAT1VA COM. DH CONSTmjjgAO 
F: IU.STICAtX.) LSTADO DC SANTA CATARINA

!i = 29..

PEDIDO DE VISTA

Sobrestou-se a delibera$ao do Processo Legislative n° 
PLC/0006.2/2018, em virtude do PEDIDO DE VISTA, concedido com base no 
art. 130, inciso XII , do Regimento Interne.

Em consequencia, faga-se a remessa dos presentes autos ao 
requerente, o Senhor Deputado Fabiano da Luz, que tern como prazo maximo o 
dia 14/05/2019, para manifestagao, conforme preceito regimental previsto no art. 
140, paragrafo 4°.

»

Sala da Comissao, em 8 de setembro de 2020

PALACIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Pontes. 310 ] Centro

88020-900 j FlorianopoilS j SC
(48)3221-2500
www.alescsc.gov.br
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ASSEM8LEIA LEGISLATIVA DiRETOfUA LEGISUTIVA
DO E5TADO DE SANTA CATARINA,

DESPACHO

Por ordem do Senhor Presidente, arquive-se, de 

acordo com o art. 183 do Regimento Interno, o PLC/0006.2/2018, que “Altera a 

Lei Complementar n° 170, que ‘Dispoe sobre o Sistema Estadual de 

Educaqao’”.

Florian6polis,^16^ejapeiro'de'2023

EvanoTD-Garlos do£_§a/tos 

Diretor Legislative


