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Senhor Presidente: 

Honrada em cumprimenta-lo, sirvo-me-do presente, para informar e solicitar que leve 

#0 conhecimento de seus pares que fol SANCIONADG o Projeto de Lei n® 070/2015 de autoria 

do Poder Executivo Municipal, previamente aprovado por essa Augusta Camara, cuja Lei 

Municipal recebeu o n2 311/2015, de 24 de junho de 2015, da qua! encaminhe via original para 

o devido arquivamento. 

Atenciosamente, 

KD crix Shes sae 
LUCIANA FIGUEIREDO AKEL FARES 

Procuradora-Geral 
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LEI MUNICIPAL N° 31/2015 DE 24 DE JUNHO DE 2015 

Institut o Plane Municipal de 

Educagie -— PME, para o 

periodo de 2015 a 20125, ¢ da 

ourras providéncias, 

© Prefeiio Municipal de Marituba, no uso das wribuigdes que the sio conferidas pela Lei 

Orginica Municipal, fago saber que a Camara Municipal aprova ¢ cu sanciono a sezuinte fei: 

Art, 1° - Fica instituido 6 Plano Municipal de Educagao — PME, com vigéncia de 10 (dez) anos, 

a contar da publicagado desta tei, na forma do Anexo, com visias ao cumprimento do disposte no 

art. 8°. da Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014. 

Parigrafo Unico - O documento anexo, onde consta-as respectivas dirctrizes, objetives ¢ metas 

>)
 

) 
) 

dy Plano Municipal de Educacao mencionado no capt deste artige = parte integrunte dest Lei 

Art..2° - A partir da vigénein desta Lei, as-Eseolas Municipais deverio elaborar-suas propostas 

politico-pedapogicas eo Regimento Escolar, observando metas © agoes do Phine Municipal de 

Uducagdo dentro da area de sua competéncia. 

Art 3° = Compete: ao Forum Municipal de Mantuba o -acompenliamento ¢ a avaliagge da 

exccugad do Phino Municipal de Educagao de forma continua, sendo realizado a cada 02 (dois) 

anos u Conteréncia Municipal de Educagio de Marituba destinaia a ampliar tal avuliagao ¢ 

prever os-redimensionamentos necessarios. 

Rodevie BY 316 Km t= Cento CA 67SH-O00 Maitiuia + Para  
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Art. 4° - O Plano Municipal de Educacgao reger-se-a pelos principios da democracia ¢ da 

autonomia. buscando sempre atingir o que preconizam as Constituighes Federal ¢ Estadual, 

Art. 5° - As despesas decorrentes da aplicagdo desta: Lei correrio a conta das dotagdes 

orgamentarias. proprias, compativeis com as diretrizes, metas ¢ estratégias’ necessiirias a plena 

execucdo deste PME, 

Art. 6° —Os poderes Legislativo ¢ Executivo Municipal. bem como o sistema de ensino local, 

almveés da Secretaria Municipal de Educagae, incumbir-se-do da divulgagao desie PME © da 

progressiva realizacio de metas e acdes para que toda comunidade maritubense o conhecga c 

acompanhe 4 sua implementagio. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando-se as disposigées em 

contrario, em especial a Lei Municipal n° 219/2009. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Marituba, aos 24 dias do més de junho de 2015 
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META 4: Universalizar, para a populagao de 4 (quairc) a 17 (dezessele) anos 

com deficiéncia, transtornos globais do desenvolvimento e aitas habili 
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médio; assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinque 

cento) da expans@o no segmento publica 
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- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO 
COMISSAO MUNICIPAL DE ARTICULAGAO EDUCACIONAL 2015 

1 —_APRESENTAGAO 

7 A Secretaria Municipal de Educagao do Municipio de Marituba atribui a 

7 Comissdo Municipal de Articulagao Educacional (2015), constituida pelos 
profissionais que ao longo de uma trajetoria histérica, contribuiram ‘com o 

trabalho educacional compartilhnando agoes, visando © crescimento e 

consequentemente possibilitando a busca por melhorias significativas da 

S qualidade da educagao do nosso municipio com a efetivagao de Pollticas 

- Publicas. Assim vem diante disso, apresentar & Prefeitura Municipal, 

Procuradoria Geral, Camara des vereadores, Ministerio Publico, Sindicato dos 

professores 6 trabalhadores da educacao, o Documento Base do Plano 

“ Municipal de Educacao, que esta ajustada a Lei 13005/2014 e as Polliticas 

| Edueacionais Nacionais, construido democraticamente, @ nortearé a educacao 

" no municipio que se faz necessdric ao decénio 2015/2025, e tem por objetivo 

precipuo @ analise, révisao, discussao e implantagao de novas propostas de 

emendas do Plano Municipal de Educagao e a conlemplagaa das mesmas 

consolidadas nos documentes finais. Considerando a realidada educacional 

7 atual de Marituba, cabe nesse momento de consirugao da historia de 

educagao, a realizagdo desse processo extremamente importante, vem reforcar 

o compromisso de todos os envolvidos cujos sao professores, profissicnais da 

educacao, estudantes e toda sociedade civil em geral em implantar e 

“ implementar agdes educacionais baseadas nos principios sociais de igualdade 

i de direito tende como foco principal uma educagao de qualidade pautada em 

valores éticos, educacionais, legais, socieculturais e religiosos. 

 



  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO 
COMISSAO MUNICIPAL DE ARTICULAGAO EDUCACIONAL 2015 

2—JUSTIFICATVA 

A Comissao Municipal de Articulagao Educacional (2015) vem 

objetivamente concretizar a avaliagao, revisdo ¢@ reformuiagao que se faz 

necessarc em resposta a Lei 13005/2014 do Nacional do Plano Nacional de 

Educacao (PNE), que estabelece que as agGes constantes no Plano sejam de 

acordo com a realidade local do municipio, © para tanto, devem avaliar as 

condig6es do seu sistema educacional. Ne intuito de dar inicio ao processa de 

instalagao do Férum Municipal de Educagao para efetivacao das propostas 

aprovadas, dando énfase no panorama geral da real situacdo educacional 

municipal, ressaltamos que faz-se necessario a organizacdo previa para tal 

execucéso, pais tambem acontecera em nivel estadual e nacional a instalacao 

do Ferum Estadual e Forum Nacional que se estabslecera a partir de 

principios legais conforme apresentaremos adiante. 
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“ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO | Lsereraria Geral 

a COMISSAO MUNICIPAL DE ARTICULACAO EDUCACIONAL 2015 

3 = SISTEMA NACIONAL ARTICULADO 

CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO 

7 A ultima decads foi marcada por varios movimentos de mobilizagado e 

* articulagao da sociedade brasileira em prol das mudangas necessarias 2 

educatao nacional em.apelo aos avangos.das politicas publicas. Em 2009, em 

todo o territério nacional aconteceram varias conferéncias nos dmbitos 

municipal e estadual que antecederam a | Conferéncia Nacional de 

ia Educacao (CONAE 2010), realizada no periodo de 28 dé marco a 1° de abril 

7 de 2010, como resultado de proficua parceria entre os Sistemas de Ensino, os 

Orgaos Educacionais, o Congresso Nacional e a Sociedade Civil Tedo-esse 

processo culminou na participaceo de varios setores presentes nas 

conferencias municipais, intermunicipais, esiaduais ¢ do Distrito Federal, 

7 realizadas. no ano de 2609, bem como na-construcao de proposias para os 

- diversos debates acerca das tematicas que envolvem todas as vertentes da 

=~ educacaa, 

QO Documente Final da CONAE 2010 6 o resultado dessa construcaéo 

calstiva que desencadeou varias acces em todo o pals em defesa da politica 

Pm de educacdo e pela Instituicao do Sistema Nacional de Educacado (SNE), que 

- assegurasse a articulacao entre cs entes federados e@ os setores da sociedade 

civil 

O documento resultou ainda em diretrizes, metas e acdes norteaderas 

numa perspectiva democratica, da universalizagcao, da qualidade, da inclusao, 

- da igualdade e da diversidade e se constituiu em marco historico para a, 

Sducagao brasileira na contemporansidade, deliberando as bases e diretrizes 

para aprovagae do nove Plano Nacional de Educagao (PNE). 

Com o resultado das discussées e toda a mobilizagao realizada, entra 

a em cena o Férum Nationa! de Educacao (FNE), Orgao de Estado responsavel 

iM pela convocacdo/pianejamento/coordenagao das conferéncias aa de 
ff 

Of & oe . zZ 
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educacao, criado pela Portaria n° 1.407/2010 e alterada pela Partatia ne 

   
502/2012. A criagae @ instalagao do forum concretizou @ aprovou a reali 

da ll Conferéncia Nacional de Educagao (CONAE 2014), realizada em   “wiarta Gera! 

sendo precedida de conferénctias municipais, intermunicipais, estaduais e 

distrital 

A adequagao de PME-2010 ao Plano Nacional de Educagao - PNE foi 

definide pela Lei 13005/2014 que aprovou o PNE, ¢ em seu Art. 8° estabeleceu 

que os Estados, o Distrita Federal e os Municipios deverao elaborar seus 

correspondentes planos de educacao, ou adequar os planos ja aprovados 

em fei, em Consonaéncia com as diretrizes, metas e estratégias previstas no 

PNE, no prazo de 1 (um) ano centado da publicacgao desta Lei. 

Para tante, a municipio de Marituba, por meio da Secretaria:de Municipal 

de Educacga4o, estabeleceu as bases para o planejamento, a implementagao e a 

avaliacdo de acgSes publicas voltadas para o enfrentamento dos problemas 

educacionais do territorio paraense, por meio de processo efetivamente 

democratico, a conferéncia estadual de educagasa, na qual discutiram de modo 

amplo. as propostas oriundas das conferéncias municipais e regionais 

relacionadas @s proposic¢Ges dos sele eixos que subsidiaram a CONAE, 

conssquentemente e construgao do PNE. 

Dessa forma, o presente PME é resultado do movimento que ocorreu ao 

longo des anos 2009 a 2015, organizados em Conferéncias Municipais de 

Educagao, realizada conforme. descrigao: | Conferéncias Municipais de 

Educagao (2009), Il Conferéncias Municipais de Educacao (2009), | 

Conferéncias Municipais de Educagao (2012) e IV Conferéncias 

Municipais de Educagao (2013), com a participagao de representantes da 

sociedade civil ea instituicao da Comissao. 

Os debates reafirmaram o compromisso Coletivo em torneo de um projeto 

educacional nacional e estadual que promova o homem e€.9 seu mésia social e 

natural 6 em correspondéncia com um projeto de desenvolvimento aut6nomo. 

Além disso, no periode de 2013 a 2015, estade © municipios receberam 

assisténcia técnica da Secretaria de Articulacdo com oes Sistemas de Ensine- 

SASE/MEC para 4 elaboragdo ou adequagao dos planes de educacdo, 

culminando com 3 encontros realizados entre outubro de 2013 @ outubro de 

Fae 
- ‘6 irr    



2014, em 8 poles, atendendo c total de 111 municipios, 1 encontro, em 4 pdlos, 

na més de marco de 2015, atendendo 144 municipios. 

Os sistemas educativos como espacgos legitimcs de garantia de 

cobertura do direite 4 universalidade da educacao necessitam, presentemente, 

construir posicionamentos que articulem as historias e expenéncias 

institucionalmente consolidadas. na esfera publica as possibilidades 

econémicas, ambientais, técnicas ¢ culturais de construgao de vida digna para 

os cidadaos 

Censiderando a tematica central O PNE na Articulagao de Sistema 

Nacional de Educagao: Participagao Popular, Cooperagao Federativa e Regime 

de Coiabcragao, o FNE deliberou através do Documento-Referéncia da 

CONAE 2014, que as discussGes das conferéncias prévias sejam realizadas e 

constituidas a partir dos seguintes eixos centrais: 

> | = Garantia do direito & educagao basica com qualidade, acessa, 4 

universalizacao. e & ampliagao da escolaridade @ das oportunidades 

educacionais; 

> Il — Redugao das desigualdades e & valorizagZo da diversidade, 

caminhes imprescindivels para a equidede: Camara Mun. de priate 

   
\il— Valorizagao dos profissionais da educacao: ye Se aoe i 

IV — Ampliacdo e Qualidade do Ensino Superior, v2 i 86 

V —Fortalecimento da Gestao Demecratica: ; 
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Levande em consideracgéo o contexto local, porém, sseniaae. a 

tematica central, os eixos. servem como orientadores da formulagao de politicas 

de Estado para a Educagao Nacional, nos diferentes niveis, etapas e 

modalidades e entes federades, considéerando as |utas historicas e debates 

democraticos, construidos pela sociedade civil organizada, pelos movimentos 

sociais @ pelo governo e as deliberagdes da | CONAE/2010, na garantia da 

educacas camo bem publico-e direito Social, resultado da participacdo popular, 

cooperacao federativa e da regime de .colaboracao. 
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4—OBJETIVOS 

Na perspsctive de politicas publicas articuladas, o Sistema Nacional Articulado 

tem como objetivo 

¥ Superar a fragmentagao e a articulagao das politicas educacionais; 
ee 

“ Dar unidades as politicas e diretrizes nacionais; | Camara Mun. de Mantua 
; . = | FTOWCON eo - 

Y Estrutura articuladora do Regime de Colaboracao. As OS FSO 

O2 Jul, 206 

Geral: G 

‘ sereraria Gera]     
  

¥ Propor 2 Politica Nacional, indicanda responsabilidades, 

corresponsabilidades, alribuic¢Ges concorrenles, complementares e 

colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino. 

Qbjetivos especificos instituidos pelo FNE & CONAE 2014: 

¥ Acompanhar e avaliar as deliberacdes da Conae 2010, verificando seu 

impacto © procedendo és atualizagGes necessarias para a elaboracao da 

Politica Nacional de educagao. 

” Avaliar a iramitagao e a implementacao do PNE na articulacdo do SNE e 

no desenvolvimento das politicas publicas educacionais, 
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5 — CONTEXTUALIZANDO MARITUBA 

Por volta do ano de 1880, o local onde hoje se encontra-o centro da 

cidade de Marituba era habilitade per G5 (cince) familas formanda o nome que 

recebeu o vilarejo, Marituba deve-se 4 abundancia (na epoca) de arvore de 

umari cujo era chamade de umari (Poraqueiba) como ere de costume na 

época, as pessoas acrescentavam a terminacao “tuba” a queiquer palavra que 

designasse o nome de um lugar pequenc vilarejo recebeu o nome de vila 

Marituba, que significa lugar abundante de umari. O umari é uma planta 

leguminosa da familia das rosaceas icacinacos.o seu fruto é ovalado, da casca 

fina, amarelo alaranjado, brilhante, de semente também comestivei. 

Em 1883, na administragao de Visconde de Maracaju (na época 

presidente da provincia do grao Para), foram iniciadas as obras da estrada de 

ferro am novembro de 1905 o entao governador Augusto Montenegro resolveu 

construir, na localidade de Mantuba, as oficinas da estrada de ferro em 1906 as 

obras foram conciuidas-e cria-se, neste mesmo ano, um nucleo de apoio a 

estrada de ferro. A atual Rua Fernando Guilhon, no periodo da ferrovia, sendo 

que a antiga caixa d'agua (localizada as proximidades da referida rua) fazia-o 

abastecimento das grandes maquinas que iam e em 1907 deu-se a constru¢ae 

da vila operaria de Marituba, quando o Or, Swindeler, juntamente com o Sr. 

Palma Muniz, e outros, viram-se obrigados a construir residéncias para seus 

operarias de manutencao que trabalhavam nas oficines da Estrada de Ferro de 

Braganga. Mais de 20 casas foram construidas na época e, providenciado para 

que uma das casas da vila fosse destinada a servir de escola primdria. A 

referida escola, que funcionou onde hoje se encontra o Supermercado Firmeza, 

era chamado de Grupo Escolar Padre Anchieta. Posteriormente sua 

localizac3o. foi modificada e passou a ser chamada de Padre Romeu Pires 

Borges, sendo localizada, na rua aos fundes da Praca Matrz e atualmente nos 

fundes-da Escola Fernando Ferrari (Rua Claudio Barbosa) 

Em 1908 6 gavernador Augusto Montenegro comunicava sua mensagem 

oficial relativa & inauguragao da Estrada de Ferro de Braganca. A construcao 

da mesma estava relacionada 4 necessidade de se escoar produtos: aia 
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das coldnias-instaladas proximas a capital, como Apet, Castanhal, Inhangapi, JambibAgu ¢ 

  

   
      localigadas: na Zona Bragantina, Na época as ferrovias eram o mais eficient   Geerefaria Geral 

lransparte do pais eo governo de Getilio Vargas apostava no desenvolvimento de nossa regiae . 

alruvés da ferrovia que. segundo ele, era mais-e de maior carregamento, 

Vila operiria de Marituba passou quase cem anos como uma vila de Sante lzabel, 

depois de Benevides ¢ de Anamindeua. Marituba ja € municipio desde abril de 1994. quando a 

populace [oi as ruas e decidiu, em plebiscito, pela emancipagio da antiga vila, Em 22 de 

setembro de 1994, através da Le: Estadual n° 5,857 fora criado o Municipio de. Mariluba. 

Contudo, somente-emy 1996 ¢ que o povo Marituba teve o privilégio de eleger seu primeiro 

prefeito, que veto a tomar posse em 0 | de janeiro de 1997, 

O movimente, que desta vez estava mais forte ¢ mais eselarecedor, gozava de uma 

populugdo mais consciente ¢ atuante. Com uma forte propaganda sobre os beneficios da 

passagem de vila para municipio, ¢ alicergados nos movimentos-anteriores, compareccram., 

segdes a disposicao da populagio, 12.444 eleitores (57% dos cleitores aplos a votar, ou seja, 

21,774 eleitores: estavam aptos), Do total de eleitores 257(2,07%) votaram pelo “Nao”. Os 

brancos-¢ nulos somaram 152 votos (122%), a-abstengao chegou a 9.336. Mas; a partir do dia 

21 de abril, © methor, municipio grandioso Estado do Para. Marituba é€ um municipio do 

Fstado do Pard, ¢ esté localizada na mesorregiao metropolitana de Belém. E o municipio com 

menor extensie territorial do Estado, com 103,34 quilometres quadrados, onde-abriga uma 

populagao de. 108.251 habitantes. (IBGE, 2010). 

Marituba. esta mterligada a nossa capital tendo como principal vin Br-316, © clima 

predominante ¢ (ropical amido, cuja temperatura durante todo o fino chega a media a 26°C. As 

chuvas nao se distribuem igualmente por todo o | ano e-apresentam maior incidéncia nos meses 

compreendidos entre janeiro e junho. O releva do municipio de Marituba ¢ o mesmo 

encontrado em toda a area da microrregiao de Belém, representado por sedimentos tercianos. 

da formagho de barreiras constituidas por arenitas, silitos ¢ argilites, ¢ pelos. sedimentos 

inconsolidados da quaierdrio, 

A hidregrafta do Manicipio @ representada por varios fios importantes. 

tomo o Benfica aa norte e o Guama no extremo sul, sendo as. terms. de Marituba 

drenadas pela bacia desses ros: Na bacia, do fio Benfica destaca-se o rio 

Mocajatuba, limitrofe com o municipio de Ananindeua, através do qual se 

 



faz_o transporte de maténias primas e materiais para construcdo, assim como 

pelo proprio rio de Benfica. No que se refere a bacia do rio Guama, esta nao 

racebe nénhum rio importante, mesmo porque @ pequena a sua distribuicao 

géografica no municipio de Marituba. Os demais cursos d’agua, de ordens 

inferiores, quer da bacia do Benfica, quer do Guama, sao utilizados para 

transporte por barco de pequeno caiado, construgae de barragens, come a’ da: 

fazenda Guama, lazer @ pesca de autoconsumo. Os igarapés mais importantes 

de Marituba sao: Uriboca, Pau Grande, Mocajatuba e igarapé Aura. No que 

tangs ao campo geologico os solos de Marituba de maior, importancia, pela 

extensao que ocupam $40: Latossolo amarelo e Concessionarios Lateriticos. A 

vegelacdo e representada, predominante, pela floresta secundaria proveniente 

da remogZo de cobertura florestal primaria (floresta de subsisténcia e 

implantagao de pastagens cultivadas. Ao longo das margens. dos rios, 

encontra-se; ainda preservada, a mata de galeria, a floresta de varzea ¢ a 

floresta de mangues. 

No municipio de Marituba tem passado por muitas transformagdes ao 

longo desses anos e vale ressaltar que onde hoje encontra-se Marituba, foram 

doadas pelo imperic por meio da Lei 514 de outubro de 1848, parte pertencia a 

“Ananindeua €, parte 4 Benevides” e atusimente cresce com autonomia em 

busca de desenvolvimento com qualidade: criando e executande agées cam o 

Sé@us proprios recursos financeires em favor da sociedade mariuara: 
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6 — INDICADORES SOCIOEDUCACIONAIS 

Os indicadores socioeducacionais analisados quantitativamente, 

informam de uma ferma geral os aspectos da realidade de municipio de 

Marituba frente acs parametros nacionais estabelecidos por civersos 

programas © foliticas publicas. Alguns indicadores s&0 considerades como 

referéncia nacional e intencional para analise e avaliagae dos investimentos na 

educagao, saude e na_area social, entre os quais podemos citar o Produto 

interne Bruto (PIB), indice de Desenvolvimento Humano (IDH), indice de 

Desenvolvimento da Infancia (IDI), Taxas de Analfabetismo 6 Metas do Milénio. 

Esses indicadores compdem padrées de comparabilidade, onde seus 

indices podem ou nao serem considerados adequados como meta de préprio 

indicador, rétratando assim a situacao de Marituba no ranking nacional e coma 

esses indices influenciam 0 contexte particular do municipio 

Camo primeiro aspecto analisado, consideramos as informagces do 

panorama do Cense da Educagao Basica e seus indicadores carticulares: 

INDICADOR 1: NUMERO DE DOCENTES CADASTRADOS NO 

EDUCACENSO POR ESCOLA 

PRODUTO: DOCENTE 

ONT: 1.356 - Nao cumulativo (2012) 

NUMERO DE ESCOLAS CADASTRADAS: 81 

FONTE: INEP 

O numero de escolas cadastradas no Censo da Educacao Basica no 

ano de 2042 © condizente aos dados gerais cadastrados que envolvem as 

informagdes das escolas existentes em Marituba, sejam elas. municipais, 

privadas, cornveniadas e estaduais. Foram consideradas 81 escolas ativas no 

sistemas Educacenso e essas escolas camportaram o quantitative de 1.356 

professores 
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Figura 1: No grafico abaixo, apresentamos.o quadro de mimeros de docentes de 2003 
a 2012: 

Os dados gerais do indicador 1 sao relacionados diretamente-ao eixc da 

educacao basica, relacionados ao numero de docentes cadasiradas no 

Educacenso nos ultimos neve anos. Para o instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP), o objetivo do indicador & 

averiguar 0 numero de funcSes docentes cadastradas pelo EDUCACENSO por 

escola e por ano 
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7 — IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E 

a FORUM MUNICIPAL DE EDUCAGAO, 

DETERMINACOES E INDICACOES 

© envolvimente dos entes federados, bem como as respectivas 

competéncias designadas pelo regime de colaboragéo justifica as discussées 

- sobre democracia que envolvem todos os atores desse processo, entre eles, a 

a sociedade civil. Enquanto municipio que caminha n@ ne minimo seis anos em 

busca da propria identidade, Marituba possui desde 2072, Leis municipais que 

amparam, criam, determinam, orientam, indicam e exigem a implementacao do 

m Sistema Municipal de Educacao, Plano Municipal de Educacéo, Conseino 

" Municipal de Educagao de Marituba. Essas leis sao consideradas frutos do 

- contexte hisiérico, de luta, de compromisse e de discussGes iniciadas na 24 

Conferéncia Municipal de Educagao, realizada no anode 2009. 

= S&o Leis Municipais em vigcr: 

r Le: Municipal n° 2719/2009, que institul o Plano Municipal de Educacao 

"1 - PME para o decénio 2009/2019 e da cutras providéncias:/ Lai Municipal n?® 

269/2012, que cria o Censelho Municipal de Educagao do Municipio de 

Marituba e d4 outras providencias / Lei Municipal n° 270/2012, que institui o 

Sistema municipal de Ensino do Municipio de. Marituba em conformidade 

im com.o-art. 211 da Constituicae Federal, o §2° do arn. G°, aris. 2, 14, 15¢18 da 

- LDB 9.394/96 com a Le! 8.0170/98 © as disposicSes da Lei Organica nos aris. 

199, 206 e 201, assegurada a sua autonomia, identidade, peculiaridades eda 

= outras providéncias: 

= A Confirmada a existéncia das referidas Leis. aprovadas, reforca-se 

~ ainda a necessidade de averiguagao, verificagao, revisao e cumprimento 

M imediato, por parte da Prefettura- Municipal de Marituba, através da Secret   



    sobre adequacdo de Reformulagdo do Plano de Cargos, Carreir 

Remuneracao do Magisterio Publico Municipal de Marituba, objetivande qu 

propostas aprovadas em plenaria majoritaria da IV Conferéncia Municipal de 

Educacads, condizentes com o. teor do caput da referida lei, possam ser 

executadas em conformidade com a lei em vigor. Ainda 6 recomendavel, que a 

Secretaria Municipal de Educacao, convoque oficiaimente no prazo de ate 60 

dias a partir da conclusao desse documento, a implementacao do Conselho 

Municipal de Educagao de Marituba, cumprindo a lei que vigora ha um ano, 

para que enquanto orgao gestor da educa¢ao municipal, futuramente nao sofra 

punigdes @ sancées hierarquicas acerca do nao cumprimento efetivo da iei em 

questao. A implementagdo imediata do Conseihc Municipal de Educacao, Sera 

para a Secretaria Municipal de Educagao uma alternativa legal e correta de 

também implementar o funcionamento do Sistema Municipal de Educacgdo e do 
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Plano Municipal de Educacao a partir das Diretrizes e¢ Politicas que devem 

reger os rumos da educagao da cidade para a década posterior. 

As indicagSes acerca das Leis em vigor sao consideradas 

determinagdes diante a vigéncia é a legalidade das mesmas, cabendo a propria 

Secretaria as providéncias cabiveis. através da pessoa-do gestor do Orgdo: Em 

rélagao ao Forum Municipal de Educagao (FME)}, sugere-se que o municipio de 

Marituba acompanhe as discussGes nacionais'e as orientagées do Férum 

Nacional de Educagao (FNE). A ideia de instalagao des Feruns vem ao 

encontro da necessidade de se discutir as tematicas da educacdo e as politicas 

publicas, @ partir do processo de articulagdo dos atorés = da comunidade 

educacional. Ao forum cabe ainda o espaca de manifestagcao de prapostas e 

debates em prol do resgate da imagem da educagao, especialmente a publica, 

visando @ melhoria na qualidade do ensino. Também devera ser um espaco de 

dentincias, estudos e elaboragao de sugestées para a solucdo dos problemas 

educacionais. A criagdo dos féruns, seiam eles estaduais ou municipais, 

fundamentam a importancia do cumprimento dos objetivos do Farum Nacional 

de Educacao. Apos a realizagao da conferéncia municipal anterior (2071), foi 

indicada pela Comiss@o Municipal de Articulagdo Educacional 2011, em 

obediéncia ao Forum Nacional, a instalagado do Forum Municipal de Educacado 

ano de 2012, Tal agao naquele momento era de suma importancia para   



  

   

  

andamento da organizacao dos trabalhos da proxima Conferéncia Munici 

para acompanhamento da aprovacao das leis municipais originadas 

processo democratico que foi iniciado em 2069. Cam a Il Conferén 

audiéncias publicas realizadas: Como na@o ocorreu a instalagae da forum, a 

Cemissao Municipal de Articulagao Educacional 2013 foi convocada em carater 

emergencial para os trabalhos relacionados a IV Conferéncia e todas as 

  

demais demandas que ela propaga. Sequindo o preceito nacional, sugere-se 

que até o término dos trabalhos da atual comissao, a Secretaria Municipal de 

Educacao convoque e instale o Forum Municipal, em consonancia com o 

mesmo processo de organizagao dos Foruns Estaduais © do Férum Nacional 

com respectivas responsabilidades © com atribui¢ées distintas, a partir do 

Regimente Interno (baseado no regimento do FNE), com estrutura 

disponibilizada por parte do orgao responsavel pela educacao municipal, 

estabelecido com uma Coordenacao Geral e Coordenacées das Comissées, 

estipuladas de acordo com a Portana MEC 1.407/2010 (FNE) assim 

estruturado: 

Coordenador Geral do FME - (carater permanente): 

Coordenador da CEDS (Comissao Especial de Dinamica € Sistematizacdo) - 

(carater permanente); 

Coordenador da CEM (Comissao Especial de Mobilizacao ¢ Infraestrutura) - 

(carater permanente); Grupos de trabalho - GT, tematicos (carater temporaria). 

De: acordo com a dotumento disponibilizado pelo FNE, dénominado 

ORIENTAGOES PARA ORGANIZACAO DCS FORUNS ESTADUAIS, DF E 

MUNICIPIOS o Férum Municipal de educagdo possul varias atribuigdes, entre 

as quais ressaltamos: Convocar © coordenar as proximas edigdes da 

Conferéncia Municipal de Educac&o: Acompanhar a tramitacao do Plano 

Municipal de Educacaéo, incidir pela implementacdo das diretrizes e 

deliberagdes tomadas nesta e nas préximas edicdes da Conferéncia Municipal 

de Educagao, Articuiar com o Forum Estadual e Nacional as diretrizes: para 

melhoria da educagdo municipal; Zelar para que as préximas conferéncias de 

educag¢ac realizadas em Marituba estejam articuladas 4 CONAE, A Planejar e 

erganizar espacos de debates sobre a politica municipal de educacao; Estar 

em consonancia e presente no Conselho Municipal de Educagao. Reforca-se    

S2ererariy Gerg/  



que 4 criagao dos Foruns Estaduais e¢ Municipais é de fundamental imporiancia 

para o cumprimenta dos objetivos de organizacao da educac¢do nacional e para 

a construcao de uma educagao de qualidade, sendo de total responsabilidade 

dos Estados @ Municipios as providéncias para instalagao dos mesmes. 

Lettings 

Sooretaria Geral     
  

 



8 — PROCESSO PARA A CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL} DE 
EDUCACAO — PME E ADEQUACAO AS NOVAS METAS PROPOSTAS NA 
LE! 13005/2014 DO FNE   

A lV Cenferéncia Municipal de Educagao de Marituba, promovida pela 

Prefeitura Municipai de Marituba /PA, por meio da Secretaria Municipa! de 

Educacado com a pafticipagéo da camara de vereadores, sindicatos, 

movimentos:-estudantis, escolas municipais, estaduais, privadas, comunitarias, 

movimentos. sociais e sociedade civil, aconteceu nas instalacGes do Centro. 

Mariapolis Glana - Benevides/PA, no periodo de 25a 27 de junhe de 2013; A IV 

Gonferéncia Teve como tema: Implementagao do piano Municipal de 

Educacé@o e o Sistema Nacional Articulado, com o objetivo de promover 

discussGes acerca cde uma educagao com qualidade social, pautada nos 

principias de gestao democratica Inclusao social e emancipacao das camadas, 

populares. e ainda ampliar a participagao. coletiva dos segmentos institucionais 

@ sociais do municipio para a implementagao do piano municipal de educacdo. 

Os trabalhos da conferéncia fo| coordenado peia Secretaria Municipal de 

Educagao Maria Antonia Matos Besteiro, por meio da comissao municipal de 

articulagao educacional -e pelo prefeito municipal de Marituba, através do 

decreto municipal. n° 527 de 18. de Junho de 2013. 

Nesse dia foi ministrads uma palestra pela professora Dr Socorro 

Coelho sobre o tema central da conferéncia em consonancia com a 

CONAE/2074, Houve a apresentagao dos rélatores de seus grupos de trabaiho 

pata aprovacao da plenaria das propostas para a compesicao do documento 

final que ira compor e plano municipal de educagao do municipio e eleicao dos 

delegades por categoria que irac representar 9 municipio na’ conferéncia 

Estadual de Educagas e na CONAE/2014 em Brasilia/DF. 

Apos a IV Conferéncia Municipal de Educacao realizadas, como nao 

ocorreu a instalagao do forum, a Comissao Municipal de Articulagao 

Educacional 2015 foi convocada em carater emergencial para as trabalhos 

relacionados revisao e adequagao do PME as novas disposicées nacionais 

dispostas ma Lei 13005/2014, que aprovou o PNE, e em seu Art 2° 

estabeleceu que os Estados, o Distrito Federal e os Municipics deverao 

elaborar seus correspondentes planos de educagao, ou adequar os planos ja 
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aprovados em lei, em consonancia com as. diretrizes, melas e estratégias 

previstas no PNE, no prazo de 1 (um) ano centade da publicacao desta Lei. 

| Cimare Mun. de Maritubs 
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9 ~ METAS E ESTRATEGIAS 

© diagndéstico da Educacgao Basica no municipic de Marituba, elaboraco 

relativamente 4s tematicas objeto de cada meta, se justifica pela necessidade 

de apresentar a realidade da-situagao educacional que servira de base a 

elaboracao das politicas educacionais no municipio de Marituba, no que tange 

as responsabilidades dos entes cam a educacdo do Estado. Para tanto, serao 

abordadas as seguintes quest6es: educa¢ao infantil; ensino fundamental; 

ensino medio, educacae profissional, diversidade: inclusfo; formacao e 

valorizacao. dos profissionais da educacao, educacao superior e gestBo 

democratica e financiamento, sende que as respectivas temalicas foram 

inciuidas nas estrategias de cada uma das-vinte metas sinalizadas pelo Plano 

Nacional de Educacao (PNE) 6 adotadas com vistas a estruturagdo do 

presente Plano Municipal de Educagao (PME). 

Com a finafidade de subsidiar o desdobramento do Plano Nacionai de 

Educacao - PNE, no ambito da adequagao do Plano Municipal de Educagao - 

PME, adotou-se a estratagia de inciusao das 20 metas previstas no PNE, ainda 

que algumas delas, nao seja competéncia direta do municipio em sua 

execucao, mas torna-se fundamental articular a perspectiva macro com a 

micro, visando auxiliar no processo de planejamento e gestao da educagao no 

municipio de Marituba, 

(Ca Man de aa | 
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META 1: Universalizar, ate 2016, a educacao infant na pré-escola par 

criangas de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a cferta de educ 

infantil em creches de forma a atender, no minimo, 40% (quarenta por : 

das criancas de até 3 (trés) anos até o final da vigéncia deste PME 

    
:treraria Geral    

ANALISE SITUACIONAL 

A educacao infantil, primeira etapa da educacdo basica, direito da 

crian¢a e dever do Estado, a0 longe dos anos vém se tornande foco de estudo 

e atencdo de toda a sociedade, A importancia atribuida 4 educagao na primeira 

infancia resulta dos eminentes beneficios desta etapa de ensinoa para a crianga, 

sua familia e a sociedade em gera! 

De acorde com o artigo 29, da Lei de Diretrizes-e Bases n° 9394/96: O 

objetivo da Educagao Infantil € promover o desenvolvimente integral, em seus 

aspectos fisico, psicolagico, intelectual e social, complementando a acao da 

familia e-da comunidade, 

Sendo assim, a primeira etapa da educagcdo basica, oferecida em 

creches © pré-escolas, as quais se caracterizam como espagos institucionais 

nao domésticos que constituem estabelecimentos educacionais publicos ou 

privados que educam e cuidam de criangas de 0a 6 anos de idade no periods 

diurno, em jornada integral ou parcial, reguiados € supervisionados por drgao 

competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. E dever do 

Estado garantir a oferta de Educacgao Infantil publica, gratuita e de qualidade, 

sem requisito de selegaa. 

A Constituigao Federal de 1988 - CF representou um marco para a educagdo 
de crianca pequena, uma vez que em seu artigo 227, determinou, 

E dever da. familia, da sociedade @ do Estado assequrar a 
cnanga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 4 
vida; &@ satide, a alimentacio, a educacao, a0 lazer, a 
profissionalizacado, a. cullura, 4 dignidade, ao respeito, a 
fiberdade @ @ convivéncia: familiar e comunitana, além de 
coloca-los a saivo de toda forma de negligencia, discriminagao, 
exploracao, vialéncia, crueidade e opressée (BRASIL. 1988). 

Neste contexio, a protegao integral as criancas deve ser assegurada 

com absoluta prioridade, pela familia, pela sociedade e pelo poder pubiico. A 

Lei afirma-com isso o dever do Estado com @ educag&o das criancas de OG a6 

anos, 0 que representa um marco na histéria da Educagao Infantil no casil, fas 

figile 
| os (j 

  

 



Um aspecto importante a-se observar na trajetoria da Educacae Infantil 

no Brasil diz respeito 2 pressdo gerada pelos movimentos sociais organizados. 

que reivindicavam os direitos das criang¢as a educag¢do, uma vez que com a 

insergao da mulher no mercado de trabalho, fez-se necessdrio garantir o direito 

das criancas a uma educagao alicercgada cientificamente, ¢ com uma base 

pedagogica de cuidade e educacao nestes espacos. 

© caderno da Politica Nacional de Educagao Infantil: pelo direito das 

criancas de Q a 6 anos de idade, publicade em 2005 pelo Ministerio da 

Educac&o, descreve as formas alternativas de atendimento @ crianga por 

pessoas sem formacdo, ocorridas em virtude da pressdo realizada pela 

Sociedade e pela urgéncia no atendimento destas criancgas: 

A pressao da demanda, a urgencia do seu atendimenta, 2 
omissho da legisiagao educacional vigente, 4 difusao da 

typa [Aeclogia da educagaa como compensacao dé caréncias ca 
nsuficéncia de recursos financeiros levara as instituigées de 

ucacgZo infantil a se expandirem “fora” dos sistemas de 
—ensinc. Difundiram-se “formas aliemativas de atendimento” 

_ +* ppnde existiam critérics basicos relativos 4 intraestrutura e a 
O2 JUL, 26 pscolaridade das pessoas que lidavam diretarnente com as 

priancas, em geral mulheres, sem formacao- especifica, 
bhamadas de crecheiras, pajens, babas, auxiliares, etc. (MEC, 
BEB, 2005). 
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Diante deste contexto, a constituig¢ao de 1988, ac estabelecer que a 

cranca 6 o sujeito de direifo, rompe com a visao assistencialista que 

predominava no cuidado com a crianga pequena, &® assim, podemos 

afirmar que a promulgagao da Constituigao Federal de 1988 trouxe novo 

alento aqueles' que consideravam a e€ducagao prioridade nacional e 

esperavam que, com a perspectiva de elabcragdo de uma nova Lei de 

Diretrizes © Bases da Educagao (LDB), a educacae publica superasse os 

seus cronicos problemas 

A fungao social € educativa das instituigdes de -Educagac Infantil sofre 

importantes. mudancas & sdo incerporadas também nas Leis de Dirstrizes e 

Bases da Educacao (LDB) (Lei n®. 9.394/1996). Esta Lei determinou que a 

Educagao Infantil, como primeira etapa da Educacdo Basica, possua como 

finalidade o desenvolvimento integral das criancas até 6 anos de idade, em 

seus aspectos fisico, psicolégica, intelectual e social, 
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   Com a LOB n®. 9.394/1896, a Educagao Infantil adquiriu recohhecida 

importancia como etapa inicial da Educacdo Basica e integrante do sis. ema < : 

ensino, embora os recursos orgamentdarios. pata este nivel de ensina néo 

tenham acompanhade as exigéncias da Lei da educagao, é inegave! os ganhos 

        
fre bers, 

no reconhecimento da educagao infantil na LDB. 

Em 2001, fo: aprovado o Plano Nacional de Educacao/2001, Lei 

n® 10 172, de 09/01/2001. O capitulo referente 4 Educagao Infantil estabeleceu 

diretrizes, objetivos e métas politico-pedagdgicas comuns 42 creche 6 a4 pré- 

escola, tais como a determinacdo de que o atendimento, ate 2071, deveria ser 

de 50% das criangas de 0a 3 anos, ea 80%, de 4.46 anos; a aladoracdo de 

padrées minimos de infraestrutura para Creches; o funcionamento das 

instituig6es de Educagao Infantil ¢ outras exigéncias para as Creches e Pré- 

escolas (PNE, 2001, p. 51), Passados:os dez anes do PNE, observou-se que 

nem todas as metas foram alcangadas na oferta da Educacao Infantil no pais. 

A Emenda Constitucional n°, 59 de 12/11/2009 modificou a redagao do 

inciso | do Art. 208 da CF, para deixar bem claro que o dever do Estada com a 

educacdéo sera efetivado mediante a garantia de ensinc basico obrigatario e 

gratuito dos 4 aos 17 anos de idade. Agora nao pode haver mais controversias: 

a educagaéo basica abrange da educacaéo infantil ao ensino médio; 4 meta é a 

sua sfetiva implementagao, progressivamente, ate o ano de 2016, nos:-termos 

do Plano Nacional de Educacgao, com apeio. técnico e financeifa da Uniaa 

descrito ne Art, 6° da EC n°, 59. 

A Lein®. 12.796, de 4 de abril de 2015, traz implicagdes e altera diversos 

dispositives da LDB importantes para a oferta da educacao infantil. A nova 

alteragao feita na LDB torna a ensino obrigatdrio entre cs 4 e 17 anos. Essa 

regulamentagao oficializa a mudanga feita na Constituicdo por meio da Emenda 

Constitucional n°. 59 em 2009. A partir da alteragao, a LDB em seu artigo 6° 

diz. “e dever dos pais ou responsaveis efetuar a matricula das criangas na 

educagao.basica a partir dos 4 anos de idade" (LDB, 1994), Cem isso, aos pais 

cabe a responsabilidade de colocar as criangas na»educac&o infantil a partir 

dos 4 anos e zelar por Sua permanéncia até os 17. Os municipios e os Estados 

tem até c ano de 2016 para garantir a inclusa€o dessas criancas na escola 

e 32 S- 

publica.



O Plano: Nacional de Edueagdo, Le: 13.005/2014, traz para a Educagao- 

Infantil referente 4 populacado de 0.4 3 anos e de 4 a5 anos a sequinte meta 

universalizer, até 2016, a educagao infantil na pré-escola para as criangas de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educagao infantil em 

creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das 

criangas de até 3 (trés) anos até o final da vigéncia deste PNE. 

Para que o municipio de Marituba amplie o atendimento das criancas de 

0 a 3 anos e universalize a educagao infantil para as criancas de 4 a 5 anos, 

@ necessario analisar os dados oficiais sobre a educagao infantil no Brasil, 

Neste aspecio, os dados do IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicilios (PNAD), em 2013, demonstraram que co municipio de Marituba 

apreseniava os seguintes dados sobre o atendimento educacional da 

populacao de 0a 5 anas: 
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Figura 2: Populagao de 0 a 3. anes que freqdentam a escola no municipio de Marituba. 

Os dados constantes no grafico 7 (acima) indicam que, muito embora o 

municipio de Marituba apresente um atendimento escolar superior ao verificado 

na média brasileira, 0 atendimento educacional das criangas de O a 3 

anos precisa avancar significativamente. Desta forma, se o Brasil precisa que 

estados, municipios e Distrito Federal ampliem a oferta de matricula nas 

creches para slevar o percentual de 23.2% de criancas de 0 a 3 anos 

frequentando a escola para 50% em dez anos o esforco necessdric no 

municipio de Marituba na@o devera ser diferente dos demais entes federativos, 

oe,



mas precisamos focar em pontos cruciais para essa melhora come a chamada 

escolar e o envolvimente da familia no processo escclar, uma vez que, em 

2010, somente 30,6% do total da populagaéo de 0 a 3 anos enconira-se 

frequentando a escola: 

Contudo. a universalizacdo do atendimento a criancas de 4 ¢ 5 anos no 

municipio de Marituba encontra-se em curse, pessuinds o municipio numeros 

significativos de matriculas, que aponiam que sera possivel o atendimente 

desse preceito constitucional. 
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Figura 3: Populagado de 4 e 5 anos que freqientam a escola no municipio de Marituba. 

Para que ocorra a universalizagao do atendimento Gas criangas de 465 

anos ¢ necessario char estraiéqias para que as criangas nesta faixa elaria 

frequentem @ pré-escola, uma vez que o percentual de 65,1% de matricula, nao 

significa que as crancas estao somente na pre-escola. Ainda existe, 

crianga com idade de 4 anos em creches, assim como de 5 anes no ensino 

fundamental 

© docente da Educacéo Infanti] paraense nao tem uma identidade bem 

definida e uma formagao especifica que-a reforca, uma vez que-tanto na rede 

publica quanto na privada ainda existem profissionais apenas com ensino 

fundamental, ¢ a média entre os profissionais com ensino. médio e ensino 

superiof s&0 muito praxima 

O Ministério da Educagao vem induzindo pallticas de formacao inicial 

que estejam em sintonia com os principios da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educac&o (LDB) e com as normas instituidas nas Diretrizes Curricut 

  



Nacionais para a Educagdao Infantil. O objetivo @ proporcionar ao decente 

formagao que contribua para @ construgao de um atendimento educacional 

  

       CLS Gbss qual o docente conhega e trabalhe as especificidades da crianca em cada faixe-—* 

etaria) Pera que seja de fato implementada, é fundamenia! que estado ¢ 

municipios criem estratégias voltadas 2 formagao inicial e/ou continuada. 

A qualificagao do décente para atuagao na educacao infantil, seja em 

nivel médio ou superior, é fundamental para-assegurar maiores perspectivas de 

desenvolvimento global da crianca, visando contribuir para um percurso de 

escolarizagcaa mais eficaz. 

Complementando tal quadro, € essencial que a atividade docente na 

educagaée infantil seja efetivada por meio de concurso publico nas redes 

municipais. de ensino, visando ‘assegurar a continuidade das praticas 

educativas e pedagogicas. 

ESTRATEGIAS. 

Garantir a formagao continuada dos profissionais de toda a seqmento da 

educacéo infantil, efetivos 2 contratados, na area da educa¢gao inclusiva, 

por semestre, 

Garantir a construgao de mais creches e escolas de educacao infantil no 

municipio, garantindo a ampliagao de matricula para a educacao infantil, 

com infraestruturas adequadas & profissionais qualificados em diversas 

areas, em consonancia com a legisiag¢ao educacional vigente, 

garantinde acessibilidade e permanéncia dessa faixa etaria na escola, 

em regime de-colaboragao com a uniao, estado, municipio e sociedade 

civil, atendendo as necessidades de cada localidade. 

« Garantir o reapareihamento de creches e escolas de educagado infantil ja 

existente no municipio, de acordo com cada faixa etaria. 

= Requalificar a alimentagao escolar especifica para cada faixa etaria e 

especificada na educagao infantil, buscando parcerias com a sociedade 

civil para o fornecimento da merenda escolar. 

« Garantir a formacao adequada para os profissionais que manipulam a 

alimentacao escolar da educagao infantil 

» Garantir por turma de educacdo infantil os nimeros.de alunos confarme 

a legislac¢ao especifica de atendimento infantil/MEC Brasil, conf 

  



lei de atendimento e amparc a infancia e auxiliar com formacgao 
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Garantir © fornecimento e entrega do kit escolar e uniforme para a 

educacac infantil. 

Garantir até 9 final da implementagao desse decénio (2015/2025) o 

investimento. do municipio na infraestrutura e reaperaihamento das 

escolas de educag¢ao infantil e criagao de novos espacos como 

brinquedotecas, quadra de esportes, salas e banheiros adaptados a 

inclusao social e enfermaria 

Fortalecer agoes intersetoriais de valorizac2o e respeito ao 

desenvolvimento infantil pelas secretarias de assisténcia social, sadde e 

educacao 

Garantia da formagao adequada para 100% dos profissionais que 

manipulam @ alimentagao escolar da educagao infantil a partir da 

implementacao do Plano Municipal:de Educacgdo. 

Definir, em regime de colaboragao entre a Unido, o Estado @ os 

Municipios, metas de expans&co das respectivas redes publicas. de 

educa¢ao infantil segundo padrao nacional de qualidade, considerando 

as peculiaridades locais: 

Colaborar para a realizagao de |evantamento da demanda por creche 
para a populag¢ao de até 3 (trés) anos, como forma de planejar a oferta e 

verificar © atendimento da demanda manifesta: 

Atuar de forma articulada com os Municipios para fiscalizar e 
acompanhar as formas de convénios, com as instituigdes comunitarias. 

filantropicas, confessionais.e particulares: 

Contribuir para a garantia, nos sistemas de ensino, equipes 

muttiprofissionais para atendimento da comunidade escolar. 4 : 

J. 
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META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

populagao de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, ate o ultimo ano de vigéncia deste. PME. 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plano Estadual de Educagao, porém 

contempla nivel educacional de responsabilidade compartilhada entre Estado e 

Municipic, cabendo ao primeiro, atuacao suplementar e/fou colaborativa para 

atendimente das metas nacionaimente estabelecidas pela Lei n° 13.005/2014, 

no que se refere ao Ensino Fundamental ja municipalizade nos termos da 

LDBEN. 

Principaimente a partir da promulgagao da Constituigao Federal de 1988 

e da Lei de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional (Lei n°. 9394/7996) o 

Brasil pridrizou a universalizagao do Ensino Fundamenta!. Naquele momento 

historico, até as. bases do financiamente da educagao foram voltadas 

priorilariamente para 0 Custeio da expansao desse nive! de ensino (criag&o do 

Fundo de. Manutencdo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental = de 

Valorizacao do Magistério - FUNDEF — Emenda Constitucional n°. 14, de 12 de 

Setembro de 1995 e Lei n®. 9.424, de 24 de dezembro de 1998) 

Mediante a mobilizagaso causada pelos instrumentos legais em vigor, o 

pais promoveu a expansaco quantitativa do Ensino Fundamental, 

Posteriormente, com a promulgacao da Lei n®. 11.274, de 66 de fevereiro de 

2006, o Ensino Fundamental teve sua duracao. ampliada de 8 para 9 anos. 

Atuaimente, as bases de financiamento em regime de colaboragao 

alcancam toda a educacdo basica publica, em virtude da alteracdo legal 

introduzida pela Emenda Constitucicnal n°. 53, de 19 de dezembro de 2006 6 

Lei n°. 11,494, de 20 de junho de 2007, que criou 0 Fundo de Manutencdo e- 

Desenvolvimento da Educagao Basica e de Valorizagao dos Profissionais da 

Educagao — FUNDES, em subsiituig€o ao Fundo de Manutencao e 

Desenvolvimento do Ensinoe Fundamental e de Valorizacag do Magisteria = 
“Amara Marituba 

FUNDEF en ee Oo a 
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Em consonancia com tais determinacdes legais, a Resclugao CNE/CEB 

n° 4, de 13 de. julho de 2016, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educacdo Basica, assim define o Ensino Fundamental: 

Art. 23. O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duracao, 

de matricula obrigatéria para as criancas a partir dos 6 (seis) 

anos de idade; iem duas fases sequentes com Caracteristicas 

préprias, chamadas de anos iniciais, com 5 (cinco) anos de 

duragdo, em regra para esiudantes de 6 (seis) 2-10 (dez)-anos 

de idede; 6 anos finais, com 4 (quatro) anos de duragc, para 

osde 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. 

Paragrafo unico, No Ensino Fundamental, acolner significa 

também cuidar e educar, como farma de garantir a 

aprendizagem. dos conteides curitulares,; para que o 

‘estudante desenvolva interesses e ‘sensibilidades que |he 

permitam usufruir dos bens: culturais disponiveis na 

camunidade, na sua cidade au na soctedade em geral, e que 

ihe possibilitem ainda sentirse como produter valorizado 

desses bens 

A Resolucao CNE/CEB n°, 4, de 13 de julho de 2010, vai além, definindo 

os objetives do Ensino Fundamental: 
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Ant. 24, O5 objetives. da formacdo basica das criangas, 

definidos para a Educacao Infantil, prolongam-se durante os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, especiaimente no 

poimeiro, @ completam-se nos anos fingis, ampliando e& 

intensificando, gradaiivamente, o processo educativo, 

mediante: 

| = desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meies basices o plene dominio da isitura, da eserta e do 

carculo; 

\\- face central fa alfabatizacao, ao longa des 3 (trés) primeiras 

anos: 

lI] - compreensao do ambiente natural © social, do sistema 

Politico, da economia, da tecnologia, das artes; da cultura e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

IV -o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em visia a aquisicdo de contecimentose habilidades e a 

formacao de-atitudes é valores; 

 



V - fartalecimento dos vinculos de familia, dos lagds de 

solidariedade humana e© de respeito reciproco em que se 

assenta a vida social, 

O esforgo nacional de universalizagao do Ensino Fundamental resultou 

na teal expansao do atendimento educacional no Ensino Fundamental, de 

acordo com o demonstrade na Tabela abaixo: 

Tabela1: numero de matriculas no Ensino Fundamental no Brasil 

  

Ano ‘Fatal 

2007 95 311% 29,027 R42 

=08 9630s 28.457. 06 

209 96.70% Ott Ry 

704 a7% 27.519.381 

2012 OT%e TF, 2F1 ASB 

MNS 7,10" 77, )RAa 710 
  lame (MGT Paad Prepaterao, Tinto Pela Doecagda 

Contudo, o Brasil, assim como na regiao norte, apesar da significativa 

expansao do atendimente escolar, ainda nao atingiram a plenamente a 

universalizagao da Ensino Fundamental, assim como esse nivel demanda 

investimentos na melhoria de sua qualidade e, consequentemente, logre éxito 

na redu¢ao das distorcdes idade série. 

Nesse sentido, os dados oficiais constantes do site do Ministerio da 

Educacao evidenciam que a universalizagaéo & uma meta bastante prdéxima, 

nao so em relagao as medias nacionais, como tambem para c Estado do Para 

como um todos @ para 0 municipio de Marituba, posto que ambos atingiram 

patamares de atendimento escolar superiores a 95%. 

Acrescente-sé que, lomando por base os dados do IBGE de 2010 abtido 

no site do Observatorio do PNE. tem-se que para alingiro percentual de 100% 

de matriculas das criancas.de 6 a 14 no-ensino fundamental énecessario que a 

municipio amplie seu atendimento alcangando as criangas atualmente fora da 

eS 
! 

escola. | 

D2 Jul, 26 

 trencers Coral   
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Figura 4 Percentual da populacao de 6 a 14 anos que frequenta a escola — Brasil, 

Reqgiao Norte, Estado de Para e Marituba. 

No entanio, relativamente ao indicader B da meta ?, a realidade 6 bem 

diferente. O estudo da escolandade das pessoas com 16 anos evidencia que o 

municipie de Marituba necessita avangar na qualidade da educacao desses 

jovens, No entanto, o municipio apresenta resultados médios significativamente 

superiores quande comparados ao Estado do Para e RegiZo Metropolitana de 

Belém. 

a 
NT indicador 26-- Percentual de pessoas de 16 anos com pele menos o ensine fundamental conclude 
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Figura 5; Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

conciuido — Brasil, Regiao Norte, Estado do Para e Marituba. 
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Marituba adotara a educacgo socioambiental e educagao tecnoldgica (proinfo 

dling wht;   nas escolas), como mecanismo de atragdo desses jovens alunos. Fo 

também a politica da consciéncia ambiental e da inclusao tecnolégica como 

mecanismo transformador e reformulador de nossa sociedade. 

A Educagao Sécioambienial, ao longo da historia vem se. fortalecendo 

nas instituigdes educacionais, sendo que hoje tornase imprescindivel em todas 

as afeas de conhecimento, fazendo-se necessario dentro do curriculo 

educacional uma disciplina de carater cbrigatorio, assim senda, as agdes que 

envolvem 4 pratica ambiental no ambito escolar deve ocorrer de forma 

intagrada entre a comunidade escolar e a sociedade como um toda. 

A Lei 9795/99 estabelece que a Educacao Ambiental deva estar 

presente em todos os niveis ¢ modalidades do processo educative, respeitando 

em Suas diretrizes nacionais e as estabelecidas no artige 26 da LDB; uma vez 

que os principios e@ cbjetivos da Educagao Ambiental se coadunam com os 

principics gerats da Educagcdo que assevera que o ensine fundamental tera por 

obistive a formacao basica do verdadeiro cidadao; e que também a Lei n° 

12.305, de 2 de agosto de 2.010 institui a Politica Nacional dé Residuos 

Sdlidos e altera a Lei n° 9605, de 12 de feversiro de 1998: e da outras 

providencias. 

A Educacao Ambiental envolve o entendimento de uma educagao 

cidada, responsavel, critica, participativa,; onde cada sujeito aprende com 

conhecimentos cientificos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisées transformadoras a partir do meio ambiente 

natural ou construido, ne qual as pessoas se inserem, estimulando, entao, 

interagdes mars justas entre os seres humanos 6 os demais seres que habitam 

o Planeta, para 4 construgao de um presente e um futuro sustentavel, sadio « 

socialmente harmdnico. 

A educagéo a4 distancia e tecnologias sducacionais, estavam voltadas, 

preponderantemente; para o "enriquecimento do instrumental pedagdgice", ou 

seja, para a disponibilizagao de recursos tecnoldgicos a serem aplicados ao 

processa de ensino-aprendizagem no ensino fundamental, e para “atualizagao 

e aperfeicoamente de professores” desse mesmo nivel. Entéo, a implantacao 

de programas como a TV Escola eo Programa Nacional de Inform na   



  

tecnolagias de informagao e comunicagao em educagao, as TIC ’s, as quais o 

PNE trata globalmente como tecnologias educacionais, bem como para a 

disseminacao da seu uso como recurso didatico-pedagdgico. A essas, 

obviamente, juntaram-se varias outras agGes co proprio MEC e dos entes 

‘subnacionais. Nesse sentido o municipio de Marituba atribul essa ferramenta 

como caminho fundamental para o desenvolvimento pedagagico. 

ESTRATEGIAS 

Colaborar com o Ministério da Educagac para que, até a fina! do: 3° 

(terceiro) ano de vigéncia do PME, seja encaminhada ao Conseiho 

Nacional de Educacao, precedida de consulta publica nacional, proposta 

de direitos © objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

(as) alunos (as) do ensino fundamental; 

Pactuar coma Uniao eo Estado, no ambito da instancia permanente de 

que trata o § 5° do art. 7° da Lei n°. 13.005/2014, a implantacao dos 

direitos © obietivos de aprendizagem ¢ desenvolvimento qué 

configurardo a base nacional comum curricular do ensino fundamental: 

Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental; 

Fortalecer o acompanhamento e@ © monitoramento do acesso, da 

permanéncia e¢ do aproveitamento escolar dos bsneficidrios de 

programas de transferéncia de renda, bem como das situagdes de 

discriminagao, preconceitos e violéncias na escola, visando ao 

estabelecimento de condicOes adequadas para o sucesso escolar dos 

(as) alunos (as), em colaboracao com as familias:¢.com Grgaos publicas 

de assisténcia social, sade e proteggo 4 infancia, adolescéncia e 

juventude; 

Promover, em regime de colaboragae com a Unido e o Estado, a busca 

ativa de criangas e adolescentes fora da escola, em parceria com &    



publicos de assisténcia social, satide e protegao a infancia, adolescéfcia O2 JUL. 2385 

@ juventude: 

Incentivar a participagcao dos pais ou responsaveis no acompanhai 

das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das 
  

  

relacdes entre as escolas e as familias, 

Garantia de recursos didaticos e pedagdégicos de qualidade e em 

quantidade suficiente para atender a demanda das escolas, capacitando 

os docentes para valorizagao da educagao de qualidade em relacao aos 

recursos tecnologicos. 

Garantir espaco fisico para as atividades de educagao fisica, culturais e 

esportivas por meio de parcerias com a comunidade e da construgae de 

centros esportivos culturals por pdio. 

Garantir @ assegurar kit escolar com material didatice para todos os 

alunos do ensino fundamental, com fardamento sob supeérvisao do 

conselho escolar 

Garantir e implementar a reorientacdo curricular do sistema de avaliacao 

com caracteristicas propras do municipio apos @ implantacao do 

Sistema Municipal de Educagao 

Implementar e garantir na Secretaria Municipal de Educag&o servico de 

atendimento psicossocial para o acompanhamento dos trabalhadores 

efelivos e& contratados da educagao, 

Garant. na escola, momentos para estudos e planeiamentos de 

atividades pedagdgicas envolvendo um técnico da SEMED 

Garantir na escola espacos fisicos adequados para o desenvolvimento 

de atividades nas diversas areas de conhecimento com adequagao das 

salas, areas de recreacGes, laboratorios de ciancia, informatica, sala de 

isitura, sala para orofessores @ banheiros 

Assegurar e efetivar o transporte para os alunos do ensino fundamental 

das escolas: municipais para atividades escolares com agendamento 

prévio e cranagrama com data, hordrio e local, 

Garantir a implementagZo nas escolas de Projetos e Programas voltados 

para © incentive da leitura e escrita de todos cs alunos do ensino 

fundamental, com aiividades complementares na escola que ve   
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os, que apresentam projetos voltados para esias atividades. 

_ Overeraria Gers]       * Assegurar acdes politicas e pedagdogicas que garantam 0 acesso-= 

permanéncia do professor para o sucesso escolar dos alunos do ensino 

o fundamental, em vista de elevar a qualidade do ensine municipal. 

e * Assegurar acSes politicas e pedagdgicas que garantam o acesso, a 

permanéncia e o sucesso escolar das alunes do ensino fundamental, em 

vista de elevar a qualidade do ensino municipal com projetos que 

z valorizam a presenca da familia na escoia. 

ma » Garantir matricula aos alunos em escolas proximas a sua residéncia com 

= condicdes de ensino adequado 4 série ano. 

e Garantir adequacao do numero de alunos em sala de aula de acorda 

= com a Lei 8394/96. 

*« Garantir, implementar 6 fiscalizar a qualidade da merenda escolar, 

através do conselho da merenda, sende esta adquirida em parte no 

proprio municipio 

*» Garantir e assegurar kit escolar cam material didatico para os alunos do 

= ensine fundamental, com fardamento, havendo supervisdo de conselho 

= escolar 

~ « Garantir em tempo habil a qualificagao dos professores no inicio do ano 

_ letive no que diz respeite ao planejamento curricular, como semana 

pedagogica ¢ outras: 

« Garantir a instalagao, manutengao e divulgacao de projetos de educagao 

socioambiental em todas as escolas do municipio; 

~ » Apolar praticas de educacas ambiental nas escolas e entidades 

m educacionais; 

« Promover a impiantagao das hortas escolares em todo seu ambito para 

que haja adequagao no sentido de uma alimentacdo saudavel: 

~ * Possibilitar a Estrutura fisica'do laboratorio de informatica nas escolas 

o municipais, obedecendo a medida exigida pelo mec 41m* e composta 

dos equipamentos fisicos de informatica. 

 



Possibilitar a implantacado: do LIED (Laboratoric de informaiica 

educacional). 

Subordinar a imtrodugao da informatica nas escolas a objetivos 

educacionais estabelecidos pelos setores competentes; 

Condicionar a instalag¢ao de recursos informatizados a capacidade das 

escolas para utiliza-los (demonstrada através da comprovagao da 

existéncia de infraestrutura fisica e recursos humanos a altura das 

exigéncias do conjunto hardware/software que sera fornecida), 

Pramover o desenvolvimento de infra-esirutura de suporte técnico de 

informatica no sistema de ensino publica: 

Estimular a interligagao de computadores nas eéscolas publicas, para 

possibilitar a formacgao de uma.amola rede de comunicagdes vinculada 4 

educacao) 

Fomenter @ mudanga de cultura no sistema publico de ensina de 1° e.2° 

graus, de forma a torna-lo apto a preparar cidadaos capazes de interagir 

numa sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida’ 

Incéntivar a articulagao entre os atoreés envolvidos no processo de 

informatizacao da educagéo brasileira; 

Institucionalizar um adequado sistema de acompanhamento © avaliacao 

do Pregrama em tedos os seus niveis e instancias. 
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META 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a popula¢ao 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do periodo de 

vigéncia deste PME, a taxa liquida de matriculas no-ensino médio para 85 Pin Man eS 
un. de Marituba 

(oitenta € cinco Sor cento). OS eet i 

ro C2 WL 25 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educacao, ote eettite Geral — 

contempia: nivel educacional de responsabilidade do Estade, cabendo a0 

municipio, apenas, atuacao supletiva-e/ou colaborativa para atendimento das 

metas nacionalmente estabelecidas pela Lei n®*.13.005/2014 

O processo dé universalizagao do ensino média no Brasil vem desde a 

promulgacao da Constituigao Federal de 1988 reiterando tal perspectiva, tem- 

se no Plano Nacional de Educaca@o, a previsfo de atendimento de 100% 

da demanda do Ensino Médio, até 2016 e ampliar o atendimento liquido 

para 85%. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (LDB) n° 

9.394/96, Art. 35, 0 ensino médic, etapa final da‘educagao basica, com duracdo 

minima de-trés anos, tera como finalidades: 

| = a consolidagao © 4 aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos mo ensino fundamental, possibiliiando o 

prossequimento de Estudos: 

|| — & preparacao basica para o trabalho € a tidadania do 

educando, para continuar aprendends, de modo a ser canaz de 

$e adaptar com flexibilidade a novas condicdes de ocupacdo ou 

aperfeicoamente posteriores: 

lll — @ aprimoramenta do éducande como pessoa humana, 

incluinds @ formacdo ética = © desenvolvimento da avlonomia 

intelectual e do pensamente critica; 

IV — a compreensdo dos fundamentos-cientifico-lecnoldgicos 

dos processes produtives, relacionando 2 teoria com a pratica, 

no ensino'de cada disciplina. 

 



A Resolugao CNE/CEB n°, 4, de 13 de julho de 2010, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educagao Basica, assim define 

o Ensino Médico: 

Art. 26. O Ensina Média, etapa final do processa formative da 

Educacée Basica, & orientado por principios e finalidades que 

preveem: 

| - a consolidacao e o aprofundamente dos conhecimentos 

adquindes no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudas; 

ll - a preparagao basica para a cidadania eo trabalho, tomado 

est2 come principio educativo, pare.continuar aprendendo, de 

modo 8 ser canaz de enfrentar novas tondicGes de 

ocupaco e aperfeic¢oamento posteriarées; 

lll -.o desenvolvimenta de educando como pessoa: humana, 

incluindo a formagao élica e estélica, o desenvolvimento da 

aulonomia intelectual e do pensamente critico; 
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Figura 6: Percentual da populacgao de 15 a 17 anos que freailenta a escola no:— 

Brasil, Regiao Norte, Estado do Para e Marituba. 

No entante, relativamente ac indicadoer B da meta 3, a taxa de 

escolarizagao da populagdo de.i5 a 17 anos apresenta resultados médios 

superiores quando comparados ao Estado do Para e Regiao Metropolitana de 

Belém © equivalente ao da regiao Norte. 
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Figura 7: Taxa de escolarizagao liquida da papulagao de 15 a 17 anos que frequenta 

‘a escola no — Brasil, Reqido Norte, Estadio do Para e Marituba. 

ESTRATEGIAS 

e Pactuar com-a Unido e o Estado, no ambito da instancia permanente de 

que trata a § 5° do art. 7° da Lei n* 13,005/2014, a implantagao dos 

direites e objelivos de aprendizagem e desenvolvimento que 

configurarao a base nacional comum curricular do ensino médic; 

« Ampliagao e garantia por polos de cursos pré-vestibulares © cursos 

populares com corpo administrativos docenle com recursos para 

atender alunos pés Ensine Medio e concluintes da rede publica de 

Ensine com objetivo de ingressar ne nivel superior, 

e Oportunizar dentro do sistema de parceria com municipio espacos 

publicos no para que o Estado construa espagos de educagao fisica, 

com quadras cobertas e recursos materiais suficientes para suprir a 

necessidade do Ensino Médio. 

e Garantit de parceria com a rede estadual de ensino para implementagao 

do transporte escolar de qualidade com profissionais capacitados para 

atender alunos e professores de escalas de Ensino Medio afastados dos 

centres uroanos. 

« Garantir de parceria com @ rede estadual de reformas de acardo com 

padroes de acessibilidade no espago escolar, para atender alunos com    necessidades especiais doensino media.



META 4: Universalizar, para a populacZo de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiéncia, ffanstornos globais do desenvelvimento e altas habilidades ou 

superdotacao, o acesso a educagdo basica e ao atendimento educacional 

especializada, preferenciaimente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos. multifuncionais, classes, 

escolas ou services especializados, publicos ou conveniados: 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta trata da Educacao Especial, definida pelo Conselho 

Nacional de Educagao no Parecer CNE/CEB n*. 7/2010, como moadalidade de. 

ensino transversal @ todas as elapas e outras modalidades, como parte 

integrante da educagée regular, devendo ser prevista no projeto politico- 

pedagdégico da unidade escolar. 

A referida norma atende ao preconizado na Convengac sobre os Direitos 

das Pesseas com Deficiéncia (ONU/2006), promulgada no Brasil por meic do 

Decreto n° 6949/2009. Désta forma, o Brasil assumiu o compromisso de 

assegurar o acesso das pessoas com deficiéncia a um sistema educacional 

inclusivo em todas os niveis 

Tal compromisso implica na adocgao de medidas que garantam as 

condigdes para a efetiva participagao das pessoas com deficiéncia, impedindo 

a sua exclusado do sistema educacional. 

Nesseé sentido, o referido Parecer do CNE aponta que: 

{_] cs. sistemas de@ ensing deven) matricular todos os 
eS Studntes =6com)—s dfeficiéncia, transtornes fobais do 

| Camara Mun. de Marituba [desenvolvimento e altas habiidedos/supertotacso, cabendo 
| eTOWweGH TF Db as escolas organizar-se para seu atendimento, garantindo 
}AxO as condigdes para uma educagao de qualidade para tados. 

videvendo considerar suss necessidades. educacionais 
02 LBB especificas, pautando-se em principios éticos, politicos e 

. estéticos, para essegurar 

|| = a dignidade humana e @ observancia do direlto de cada 
, estudante de realizar seus projets @ estudo, de trabaiho e de 

has insercao na vida social, com aulanomia e Independéncia: 
a=treraria Geral \l — @ busca da identidade prépria de cada estudante. o 

reconhecimenta & a valoriza¢do da diferengas e 
potencialidades, o alendimento a5 necessidades educacionais 
no processo dé ensine @ aprendizagem, como base para a 
conslituigao © ampliacéo de vaiores, altitudes, conhecimentos, 
habilidades e competéncias, 

      

 



lil — o desenvelvimento pare o exercicio da cidadania, da 
capacidade de participagade social, politics e econémica @-sua 
ampliagao, mediante o cumprimento de seus deveres @ 0 
usufrulo de seus direitos. 

Conformée restara evidenciado na presente analise situacional, a 

implementagao das politicas de inclus@o advindas da Politica Nacional de 

Educacao Especial na Perspectiva da Educacao Inclusiva, reguiamentada 

inicialmente pelo Decreto n°, 6.751/2008 (Revegado) e, atualmente, pelo 

Decreto n®. 7.611/2011 6 ainda, considerando os termos da manifestagao do 

Conseltho Nacional de Educagao, exarada no Parecer CNE/CEB n°,13/2009, 

que define Diretrizes Operacionais para o Atendimenta Educacional 

Especializado na Educag3o Basica, modalidade Educacao Especial © a 

Resolugao CNE/CEB n° 04/2009, que institui tais diretrizes, houve um 

expressivo crescimento das matriculas das pessoas com deficiéncia na escola’ 

régular inciusiva Tal mudan¢a decorre de novos conceites e politicas, que. 

assim podem ser definidas: 

Cmca Mun. de Mantued ‘concepeae da educagae inclusiva compreende o processo 
educacional como um todo, pressupendo a implementacao de 

fa politica estrulurante nos sistemas de ensino que 
f¢ 4 Organizagao da escola, de modo a superar os 

G2 JUL 295 “mpdelos de integracéo em escolas e Classes especiais. A 
Ll, a escola deve cumprir sua funcde social, construindo uma 

sta pedagogica capaz de valorizar as diferengas, coma 
offrta da escolerizacado nas classes comuns do -ensino regular 

oO atendimento as necessidades especificas dos seus.alunos 
ASIL, 2010, p.6). 
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Como parte intearante das politicas de educagao inclusiva encontra-se 0 

atendimento educacional especializado (AEE), culo objetivo ¢€ identificar 

habilidades ¢ necessidades dos estudantes, organizar recursos de 

acessibilidade e realizar atividades pedagdégicas especificas que proamovam 

seuacesso ao curricula. 

De acerdo com a legisiagaéo © as normas em vigor, tal atendimento nao 

substitul a4 escolarizagao em classe comum, sende ofertado no contra-turno da 

escolarizacao em salas de recursos multifuncionais da propria escola, de outra 

escola publica ou eam centros de AEE, 

Desta forma, para a efetivagao do AEE, os sistemas de ensine devem 

matricular os estudantes com  deficiéncia, transtornos globais do 

desenvolvimento @ altas habilidades/superdotagao nas classes comups .do    



ensino regular e, cumulativamente, no atendimento educacional especializada 

(AEE). 

Deve-se, ainda, mencionar que a2 Resolugado n°. 4, de 2 de outubro de: 

2009, que Instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Espécializado na Educagado Basica, estabelece qué o projeto pedagégice da 

escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na 

sua organizagac 

| — saia de recursos multifuncionaig: espaco fisico, mobiliaric, 

materiais didaticos, recursos pedagdgices ede acessibilidade:e 

equipamentos especificas; 

|| = matricula no AEE de alunos matriculadas no ensino regular 

da propria escola ou de outra escola; 

lil —cronograma de atendimento acs alunps; 

\i¥ -— plano de AEE: Hentificapdo das necessidades 

educacionais especificas dos alunos, definigao dos recursos 

necessdrios ¢ das alividades a serem desenvolvidas: 

V = professores para o exercicio da dacéncia do AEE; 

VI = outros profissionais da educagdo: tradutor © intérprete de 

Lingua Brasileira de Sinais, guia-intérprete ¢ outros que atuem 

no apoio, principalmente as alividades de alimentagado, higiene 

e locomogaa; 

Vil — redes de apoio no ambito da atuagdo profissional, da 

formag¢ao, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a 

recurses, servigos e@ equipamentos. entre outros que 

Maximizem o AEE. 

Considerando-se tais pressuposics, passa-se ao exame dos dados 

relativos ao atendimento educacional conferido ao publico desta meta no 

municipio de Marntuba. 

Levando-se em centa numeros oficiais do Ministério da Educacao, tem- 

s@ Que o atendimenio da populagao. de 4 a 17 anos com deficiéncia no 

municipio de Marituba, apresenta numeros ligeiramente aquém da média 

nacional, do norte e do Estado do Para de atendimento do mesmo publico, de 

acordo com o demonstrado na figura 8, 

; Ciimara Mun_ de Mantuba tuba ng 20 | 
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Figura 8: Percentual da populacao de 4 a 17 anos com deficiéncia que frequenta a 

escola. 

ESTRATEGIAS 

e Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutencao « 

Desenvolvimento da Educagéo Basica e de Valerizacao dos 

Profissionais da Educagao = FUNDEB, as matriculas dos (as) estudantes 

da educagdo regular da rede publica que recebam atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuizo 

do cémputo dessas matriculas na educagao basica regular, e as 

matriculas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na 

educacac especial oferecida em instituigGes comunitarias, confessionais. 

ou filantrépicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder publico e 

com atuacao exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 11.494, de 20 

de junha de 2007; 

* Promover, no prazo de vigéncia deste PEE, a universalizacdo do 

atendimento escolar 4 demanda manifesta pelas familias de criancas de 

0 (zero) a 3 (trés} anos com deficiéncia, transtarne do espectro do 

autismo — TEA e altas habilidades/superdotagcao, observado a que 

dispGe a lei no 9.394. de 20 de dezembro de i996, que 

estabelece as diretrizes € bases da educa¢ao nacional, 

»« Garantir e efetivar o atendimento acs alunos com necessidades 

especiais por meio de equipe multidisciplinar itinerante, dando suporte a 

oo 
i 

todas as escolas do municipio. 

 



e Garantir parceria com a rede esiadual de ensino para capacitagao dos 

servidores da area do ensino mésdio, para qué promovam ce forma 

adequada o ensino, aprendizagem ea inclusdo efetiva dos alunos com 

deficiéncia educacional. 

Garantir a ampliacSo e construgdo de escclas, acaptando-as. para 

atender aos alunos com deficiéncias educacionais no ensino 

fundamental, garantindo o cumprimento da resolugao n° 29/99-CEE/PA 

no que tange a numero de alunos por turmas, no prazo de 5(cinco) anos 

a contar da aprevacao do plano municipal. 

Garantir a ampliagdo e construg¢3o de escolas, adaptando-as para 

atender sos alunos com necessidades especiais da snsino 

fundamental, garantindo .o cumprimento da resclucgaa n° 29/99-CEE/PA 

no que tange co numero de alunos por turmas, no praze de 5 (cinca) 

anos a contar da aprovagdo do plano municipal. 

Gararitia de reformas de acerde com padrGes de acessibilidade no 

espaco escolar, para atender alunos com necessidades especiais da 

ensine médio 

Garantir e efetivar o atendimento aos alunos com necessidades 

especiais por meio de equipe multidisciptinar itinerante, dando suporte a 

todas as escolas da municipio. 

« Tornar efetiva a fiscalizacao da execucdo do Projeto Politico Pedagdgice 

nas escolas do Municipio de Martuba através da secretaria municipal 

de educacac com diretizes norteadoras a0 atendimento educacional 

especializado (abservando curriculos, metodolagias, avaliagdes. 

crité@rios de promogao, enturmacdo, documentagao do aluno com 

relatério de desempenho educacional baseado nas suas competéncias 

e habilidades, trabalhando de acardo com resolugdo n°. 400-CEE). 

« Busca € garantia de parcerias com instituicSes especializadas DAEI, 

APAE para atendimente das necessidades evidenciades no contexto 

escolar (formagao do corpo docente técnica, apoio @ atendimentos 

diversos aos discentes e seus familiares), 
1 
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e Garantia da existéncia e ampliacdo de um orgao responsavel com 

efelivas na educacao inclusiva articuladas com as demais Secret 

  

  Lo versis Cera} 
  

do Municipie 

Ampliacao e manutengao do quadro de profissionais da saude como: 

fisioterapeuta, foneoaudidioga, neurologista, psicdioge, oftalmologista, 

assistente social e na educagao psicopedagogs, pedagogo, interprete de 

libras, professor de braile dentre outros com qualificagdes necessarias 

ac atendimento a educagao inclusiva. 

Identificaco e@ supress&o de todos os tipos de barreiras (fisicas, 

altitudinais, curriculares © etc.) gue inviabilizem a@ permanéncia e o 

acessa com qualidade, dignidade e éxito de alunos com necessidades 

educativas especiais matriculadas nas-redes de ensino, 

Implantagaa © provisao de salas multiuncionais para garantir o apoio 

pedagogico aos alunos com necessidades educativas especiais nas 

escolas de ensino regular de acordo com demanda no municipio com 

profissionais qualificades. 

Manutengao ¢ expansao das salas multifuncionais para garantir o 

atendimenta educacional especializado aos alunos com necessidades 

educativas especiais nas escolas de ensino regular. 

« Proporcionar Instituigao e implantacao de programas profissionalizantes 

para pessoas com deficiéncia, objetivando sua inserc¢ao no mercado de. 

trabalho 

Viabilizar @ a@ssegurar transportes. escolares de qualidade, adaptados 

para atender alunos com deficiéncia 

Sistematizagao e efetivacao do atendimenio domiciliar para alunos 

impossibilitados de frequentar os espacgos escolares temporariamente ou 

permanentemente. 

e Garantia no quadro de cargos do municipio a presenga de professores 

especializadoes em libras @ braile itinerante intra ¢ extraescolar para o 

atendimento ao aluno com necessidades especiais: 

« Garantia de intervencdo precoce em parceria com a familia, com a 

saude, educagdo e Acao Social oportunizanda o pleno desenvolvimento 

i 
biopsicossocial da crianca, 

  

=
 

 



« Reslizar diagnose anualmente da realidade do municipic, no tocante aos 

atendimentos a alunos com deficiéncia em uma acdo intersetoria! dentro 

de uma formag¢ao continua, a partir da implementacac do Piano 

Municipal de Educacao. 

« Proporcionar momentos de estudos, tanto a comunidade escolar como a 

todos os profissionais de educagao para conhecimento e reestruturagao 

das Leis Educacionais do municipio para todos os sequimentos. sociais 

envolvides na educacae a partir do 1° ano de vigéneia do plano, 

« Os professores que lecionam para a educacao especial ter garantia de 

acréscimo de 20% no vencimento base, sendo este profissional do AEE 

a partir da 1° ano de vigéncia do plano. 
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O2 Lue META 5: Alfabetizar todas as criancas, no maximo, até a final do 3° (terceirp) 

ano do ensino fundamental durante a vigéncia do PME. 

ANALISE SITUACIONAL L_:-iswiria Gerai 

A presente meta integra o Plano Estadual de Educagao, porém 

contempla nivei educaciona! de responsabilidade compartiinada entre Estado e 

Municipio, cabendo ao primeiro, atuagao suplementar e/ou colaborativa para 

  

atendimento das metas nacionalmente estabelecidas. pele Lei on®. 

43.005/2014, no que se réfere ao Ensino Fundamental municipalizado nas: 

termos da LDBEN. 

© Brasil encontra-sa de nova num desses momentos de mudanca, 

resultante dos problemas que impactam a area da alfabetizagao, posto que 

nas ultimas trés décadas as pesquisas que vém identificando problemas 

nos processos ¢ resultados da alfabetizacdo de criangas no contexto 

escolar, insatisfagGes e@ insegurangas entre alfabetizadores, perpiexidade 

dé poder publico ¢ da populag&o diante da persisténcia do fracasso da 

escola em-alfabetizar, evidenciada por avaliagdes nacianais e estaduais. 

Nesse contexto, sSo formuladas criticas aos processos escolares e 

passam @ seérem discutidas novas teorias e praticas para a alfabetizagao, 

Apesar disso, a realidade indica que mesmo com @ implementagcao de novas 

praticas, resultantes de estudes cientificos e académicos sabre a alfabetizacao, 

que ja introduziram novas perspectivas tedricas para inovar as concepcdes de 

alfabetizagae 6 letramento, muitos discentes concluem os anos iniciais do 

ensine fundamental sem aprender a ler @ escrever. Camo consequéncia deste 

grave problema, foram implementadas medidas tendentes 4 superagao das 

dificuldades enfrentadas na alfabetizacao das criancas. 

Destaca-se, dentre tais medidas, éfetivadas nos ambitos nacional, 

estadual e municipal, as sequintes agéoes: 

a) A‘ampliagso do ensino fundamental para nove anos, como forma de garantir 

que os estudantes iniciem 6 processo formal de alfabetizacao aos seis anos de 

idade (Lei n°. 11.274/2006)}: 

b) O compromisso dos entes federados assumido no Plano de Metas - 

Compromisso Todos pela Educacéo, instituide pelo Decreto n°. 6.094, de 24 de 

 



abril de 2007, com a alfabetizag4o das “criangas até, no maximo, os oito anos 

de idade, aferindo os resultados por exame periédico especifico"; 

c) A definicSo dos trés primeiros anos do ensino fundamental como o perieda 

destinado 4 alfabetizacao, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educacao Basica (Resolugao CNE/CEB n°, 4, de 13 de juihe de 2010), e 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensine Fundamental (Resolucao 

CNE/CEB n° 7, de 14 de dezembro de 2010); 

@) A instituigao do Pacto Nacional da Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC), 

Portaria n°. 867, de 4 de julho de 2012, com o objetivo de reafirmar e ampliar o 

compromisss previsto no Decreto n°. 6.094/2007. A adesao ao Pacto Nacional 

da Alfabetizacao na ldade Certa implica-em compromisso do ente federado 

quanto: 

a) Formacao dos professores alfabetizadores; 

6) Fornecimento de materiais didatico-pedagdgicas: 

c) Avaliacao da alfabetizacao; 

d) Gestao, mobilizagao © controle-secial. 

Neste contexto, tem-se que o municipio de Marituba, cenforme se 

vislumbra-na figura abaixe, que apresenia os: dados oficiais relativos 4 meta 5 

do Plano Nacional de Educagao, instituide pela Lei n°. 13.005/2014. possui 

uma situagao um pouco aquem da Nacional, que demanda a adogao de outras 

medidas, que devem se somar as agoes ja efetivadas, com vistas a superacao 

dessa deficiéncia educacional. 

a 

ST tndicadior 5 = Taxa cle alfabetizagde de criangas que conciuiram o 3" ano-de ensino fundamental 
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ESTRATEGIAS 

=. “taniz Cops;    « struturar os processos pedaadégicos de. alfabetizagao, a partir 

primeiro ano de vigéncia deste PME. nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estrategias desenvolvidas na pré- 

escola, com qualificagdo e valorizacac dos (as) professcres (as) 

alfabetizadores (as), por meio de curses de formacao continuada; 

gareantidos no calendario.escolar, com apoio pedagdgico especifico: 

Fortalecer e ampliar e PACTO NACIONAL PELA EDUCACAO NA 

IDADE CERTA, nas escolas municipais de Marituba para garantir a 

sustentabilidade, efetividade e fealdade das acdes do programa para a 

promogao de uma educacgao de qualidade 

Garantir os direitos de aprendizagem das criancas do 1° ciclo de 

alfabetizagao (1° ao 3°) do ensino fundamental. 

e Assegurar a formag&o continuada dos estudos: do PNAIC para os 

decentes atuantes em sala de aula no ciclo (1° ao 3°} do ensine 

fundamental, 

« Garantir os recursos didaticos e pedagdgicos de qualidade para os 

docentes e discentes do 1° ciclo do ensino fundamental 

« Garanitir, em jommada ampliada, reforgo escola para estudantes do 1° so 

3° ana do ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem, com 

acompanhamento de proféssores (as) considerando os resultados das 

avaliagdes da ANA e PROVINHA BRASIL. 

« Garantir-a inclusdo em seu sentido mais amplo, dos alunos do 1° ciclo 

(1° ao 3°) com atendimento especializado e ensino de qualidade, 

e Garantir aos Orientadores do Estudo do PNAIC os meios necessdrios 

para © assessoramenta junto aos professores alfabetizadores das 

instituigGes de ensino, contempladas com o PACTO, para melhoria e 

sustentabilidade do programa na educacao do municipio 
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a META 6: oferecer educagao em tempo integral em, no minimo, 30% (trinta ppr 

- cénta) das escolas puiblicas, de forma a atender, pelo menos, 15% (quinze 

cento) dos (as) alunos (as) da educagao basica. 
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a ANALISE SITUACIONAL 

~ A educac&e integral pressupde que o desenvolvimento humano é global, 

mS e a escola em sua fun¢ao social, contribui para o desenvolvimento das 

7 dimensdes cognitivas, politico-sociais, emotivo-afetivas, Nesse sentido, o 

curriculo alcan¢a significagéo. por relacionar a cidade educadora no processo 

educativo, com o intuito de-avangar na formagao ética e cidada’ 

5 A educacgao integral avanca no sentido de propiciar que todos 0s sujeitos 

- se apropriem da cidade, enquanto espago de promocao educativa do sujeito, 

i” por meio da utilzacao dos equipamentes publicos como referencial 

educacional, por meio da adocao da estraiégia metodolégica da cartografia 

territorial como referencia! de fortalecimento do pertencimento e valorizagao da 

m~ identidade humana. 

~ A referida norma, agora amplamente consolidada pelo Plano Nacional 

de Educa¢ao ¢ pelos Planos Estaduais e Municipais de Educagao preconiza 

que’a propesia educacional da educagdo integral devera promover a ampliacao 

de tempos, espaces € oporiunidades educativas e 6 compartilhamento da 

- tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras areas, as 

my familias ¢ outros atores sociais, sob a coordenacaéo da escola € de seus 

prefessores, visando aicancar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da 

convivencia social e diminuir as diferengas de acesso ao conhecimento e-acs 

bens culturais, em especial entre as populagdes socialmente mais vuineraveis. 

= Estabelece que o curriculo da educagao integral fundamenta-se numa 

~ perspectiva pedagdogica de cunho interdisciplinar que possibilite a superacado da 

- fragmentacao do processo educative. A ampliagao da jornada escolar diaria 

ecorrera mediante o desenvolvimento de atividades sdcio éducativas, com 

~ vistas 4 implementacao do acompanhamento sistematica do PME 

- A educagas em tempo integral foi implantada ne municipio de Marituba 

7 com ade@sdo do PDDE interativo vertente mais educacao e o fortalecimento 

dessa veriente estimulando a preparagao de espago de ensinc, esporte   



como farma de continuagdo de processo de ensino. Nesse sentido o municipio 

de Marituba apresenta os menores indices observades no grafico abaixo, que 

necessitam de estratégias especificas para reversao desses indices. 

oa / 

NT indicator 6A » Percentual de escolas pablicas com alunas que permanecem pelo menos 7h 4m afividades escolar. 
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Figura 10: Percentuais das escolas com tempo integral. 

ESTRATEGIAS 

Promover, com o apoio da Unido, a oferta de educagdo basica publica * 

por meio de atividade de acompanhamenta em tempo integral, 

pedagégico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 

forma que o tempo de permanéncia dos (as) alunos (as) na escola, ou 

sob sua responsabilidade, passe-a ser igual ou superior a 7 (sete) horas. 

didrias durante tedo o ano letivo, com a ampliacao progressiva da 

jomada de professores em uma Unica escola; 

e« Desenvolver, em regime de colaboragao, programa de construcao de 

escolas com padrdo arquitet6nico e@ miobiliario adequados para 

atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades que 

se encontram em situagao de vulnerabilidade social, de acordo com as 

leis vigentes, 

Implantacao de 30% (trinta por cento) das escolas em regime municipal 

de ensino de tempo integral até 2016 como centros de referéncias para 

os niveis Educagdo Infantil, Ensino Fundamental, e ampliar em 50% 

(cinquenta por cento) as escolas da rede municipal de ensina até o final 

da vigéncia deste plano: 

 



¢ Implantagao de projetos educativos em horarios que os alunes esiao 

ociesos, gafantindo assim a socializagao entre alunos e comunidades 

em geral, 

Fomentar em regime de parcerias entre estado, municipio e parcerias 

privadas para construcao de centros de apoio as escolas em regime de 

tempo integral. 
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META 7 - Elevar a qualidade da educagao basica em todas as etapa 

modalidades, com melhoria de 30% do fluxo escolar e Ga aprendizagem pee 

modo a atingir as seguinies médias para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensinod 

fundamental: 5.5 nos anos finais do ensino fundamental, 5,2 no ensinoe médio, 
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ANALISE SITUACIONAL 

A presenie meta ultrapassa a miatéria quanititativa, numeros de 

matriculas, enveredando em aspectos relacionados 4 qualidade da oferta-em 

educagao, consideranda-se o trabalho pedagodgico desenvolvido e as 

condigGes necessarias para sua efetivagao. Com o objetivo de aprimorara as 

politicas de avaliagao coma Sistema de Avaliacao da Educacao Basica - SAEB, 

Prova Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, Exameé Nacional de 

Desempenho do Estudante- ENADE, vinculado ao SINAES - Sistema Nacional 

de Avatiacao do Ensino Superior, o Instituto Nacional de Estudos 6 Pesquisas 

Educacionais Anisio Teixeira (INEP) cricu, em 2007, um indicader de 

desempenho, o IDEB - Indice de Desenvolvimento da Educagao Basica.O 

indicador dais iniciativa pioneira de reunir em um sd 

Fluxo 

IDEB representa a 

importanies para a qualidade da educacao: conceites igualmente 

escolar e médias de desempenho nas avaliacdes. O IDEB agrega ao enfoque 

pedagogico dos resultados das avaliagdes em larga escala do INEP a 

possibilidade de resultados sintéticos, que permitem tracar metas de qualidade 

educacional para os sistemas. O indicador & résultado dos dados sobre 

aprovacao escolar e desempenho nas avaliacdes do INEP 

O IDES transformou-se no indicador oficial da qualidade da Educacao 

Basica oferecida em todas as dependéncias administrativas e, em razdo disso, 

é adatado como indicador da meta da qualidade do ansino oferecido no Brasil, 
if 

os 
62 
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aprendizagem. Neste aspecto, a avaliagao enquanio estratégia politica Bra! sererarig Geral 

fomentar experiéncias emancipatorias, mediante a participag¢ao de diferentes 

sujeitos social precisa considerar todos os aspectos pedagogicos que 

envolvenr a educacdo. A avaliagao nao pode refletir em orientagoes politicas 

dos governos @, perder seu carater de diagndstico situacional que contribua 

para melhorar as condigGes de ensino e de aprendizagem, para ser 

aperfeicoada & tornar-se instrumento de controle do Estado. 

ESTRATEGIAS 

Estabelecer e implantar, mediante pactuagao interfederativa, diretrizes 

pedagogitas para a educagao basica e a base nacional comum dos: 

curriculos, com direitos ¢ objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos (as) estudantes para cada ano do ensino fundamental, respeitada a 

diversidade, observando a realidade de cada iccalidade e subsidiando 

as dificuldades de cada regiao’ 

« Assegurar que 

« No quinto ano de vig@ncia deste PME, pelo menos 70% des (as) 

estudantes do ensina fundamental tenham alcancado nivel suficiente de 

aprendizade em relacao aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu anc de estudo, € pelo menos 50%, o nivel 

desejavel: 

Ne ultimo ano de vigéncia deste PME, todos (as) os (as) estudantes do 

ensino fundamental tenham alcancado nivel suficiente de aprendizado 

em relagado aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimente 

de seu ano de estudo e pelo menos 80%, o nivel desejavel: 

* 

Reduzir as taxas de reprovatao, abandono e distorc&o idade-séne, no 

‘ensine fundamental em 50%. nos primeiros cinco anos e em BO% até o 

final da vigéncia deste PME; 

e Colaborar, com a Unido e com os Municipios. para a constituicao de um 

conjunte nacional de indicadores de avaliacao institucional com base no 

pemil do alunado e@ de corpo de profissionais da ed A 

— 63 a 

  



  

   
    

condigdes de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagogi 

disponiveis, nas caracteristicas da gestao e em oulras dimensfes 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino 

Promover, anualmente, a autoavaliaga@o das escolas de educacac 

basica, por meio da constituicdo de instrumentos de avaliagao que 

orientem as dimensGes a serem fortalecidas, destacando-se a 

   ‘ ereraria Cary] 

elaboragdo de planeiamento estrategico, a melhoria continua da 

qualidadé educacional, a formacao continuada dos profissionais da 

educacao © o aprimoramento da gestao democratica; 

Garantir recursos didaticos e pedagdgicos de qualidade e em quantidade 

suficiente para atender a demanda das escolas, capacitando os 

docentes para valorizagao da educagado de qualidade em relacao aos 

recursos tecnolagicos. 

Garantir na escola, momentos para estudos e planejamentos de 

atividades pedagdgicas envoivende um técnica da SEMED. 

Garantir e promocae de uma cultura de paz nas escolas com projetes 

sOciceducatives em ambientes participativos envoivendo principalmente 

@ comunidade escolar. 

Garantir espagos fisicos adequados aos alunos. para o melhor 

desenvolvimento de atividades nas diversas 4reéas do conhecimento. 

Garantir a implementag¢ae de projetos e programas nas escolas, voltados 

para © incentive da leitura e@ escrita de todos os alunos do ensino 

fundamental, com atividades complementares que venham reforcar a 

aprendizagem, buscando parcerias com editcras © entidades que 

apresentem projetos voltados para estas alividades. 

* Assegurar agdes politicas e pedagdgicas que garantam 0 acesso e a 

permanéncia do professor, aluno e familia para o sucesso @scolar dos 

alunos do ensino fundamental, em vista de elevar a qualidade do ensino 

municipal, 

Garantir escolas proéximas a residéncia dos alunos com condi¢Ges de 

ensino adequados a série/ano, bem come adequacdo do numero de 

alunos em sala de aula de acordo com a Lei de Diretrizes ¢ Bases n°, 

9394/96. 

   

 



Garantir, implementar @ fisealizar a qualidade da merenda’ escolar, 

atraves do conselho da merenda, sendo esta adquirida em parte no 

propre municipio: 

e Garantir em tempo habil a qualificagao dos professores no inicic do anc 

istive no que diz respeito ao planejamento curricular, como. semana 

pedagogica e outras a partir da implementagao do Plano Municipal de 

Edgucagao 
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META 8: elevar a escolaridade média da populagao de 18 (dezoite) 4 29 (vinte 

@ nove) anos, de modo a alcangar, no minime, 12 (doze) anos de estuda no 

ultimo ano de vigéncia deste Plano, para-as populagoes do campo, da regiao 

de menor escolandade no Pais e dos 25% (vinte e-cinco por cento) mais 

pobres, & iqualar-a escolaridade média entre negros © nado negros declarados 

a Fundacao. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -IBGE. 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta refere-se ac estabelecimento de obrigagdes relativas 

aa resgate da Givida social e a diminuigao das desigualdades que marcam 

negativamenie a sociedade brasileira. Impulsionado pela Constituigao Federal 

de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional — LDBEN (Lei 

n®. 9394/96), a partir da decada de 1990, dado pela, o Brasil acelera o 

processo de universalizacao de ensino fundamental. Atualmente, per forca de 

emenda constitucional, o desafio brasileiro atual extrapola os limites:do ensina 

fundamental e se estende para a populacao de 4 a 17 anos. 

Paorém, © Brasil 6 marcado por diferencas inaceitaveis quanto acs anos 

‘de escolaridade da populagéo, Se consideradas as populacdes do campo, da 

regido de menor escolaridade no Pais, dos 25% (vinte-e cinco por cento) mais 

pobres 6 dos negros 

Mais enfaticamente, as classes sociais mais abastadas, as regiGes do 

pais mais desenvolvidas 6 as pessoas n&o negras tendem a termais anos 

de éscolaridade do que os estrates populacionais abrangidos pela presente 

meta. E esta distorgao que se pretende corrigir ou ac menos minimizar no 

decénio abrangido pelo presente PME 

Confirmands esse cenario, tem-se que, de acordce com os dados Oficiais 

do MEC, no municipio de Marituba as diferencas ainda séo mais alarmantes, 

sendo que a populagao apresenta anos de escolaridade inferiorés aos 

verificades na média nacional: 

| Ciara Man de Martuba 
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Analisando tais numeros tem-se que a escolaridade média da populacao 

em estuds, no municipio da Marituba & inferior a media nacional, devendo o 

Estado em regime de solaboragao com municipio se empenhar para criar e 

colaborar com politicas publicas tendentes 4 elevacao da escolaridade dessa 

faixs etaria 

mall 
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Figura 12: Escolaridade média da populacde de 18 a 29 anos residente em zona mural 
de Marituba- 

Esse indice retrata a escolaridade da. populacao rural que no municipio 

de Maritubs parece maior do que a realidade nacional, mas quando 

observamos. & inserg¢ao do municipio a regiao metropolitana de Belém e a 

  

 



condigao de cornubac8o social e especulacao imobilidria exisiente: 

Considgramos apenas o municipio come areas periféricas e area central. 

Quando nos referimos a escolaridade dos mais pobres esse indice se 

equipara a média nacional e da regiao norte. No entanto, a dificuldade de 

acdes e politicas publicas ainda é um fator preponderanie na condi¢ao social 

dos municipes 
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Figura:13: Nivel de escolaridade des mais pobres em Marituba 

Quanto a fazac entre a escolaridade de-negros © nao negros, os estudos 

do Ministério da Educagao iquaimente apontam para distorcGes inadmissiveis 

de acordo com o demonstrative a seguir, 
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Este cenario demonstra que politicas publicas efetivas devem ser implementadas para Maswba_—______ 
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ESTRATEGIAS 

  

  

‘sereroria Geral 
it   implantar e garantir no curricule o ensino da pluralidade cultural e religiosa- indigena  Afrc 

nas escolas da Rede Municipal de Educagdo (1.645/08, Lei 10. 639/03). 

Assegurar e implantar a formagao continuada dos profissionais da Educa¢ao, 

especialmente ‘dos professores, conteddos curriculares vinculados @ educagao étnica- 

raciais atendende a Lei 10.639/03 ea lei 11.645/08. 

Promover-@ financiar de concurses sobre diversidade, iqualdade racial, inclusdo social e 

religiosa com premiagdes entre as escolas Municipais de projetos desenvolvides conforme 

as Leis 10,639/03 e@ 11.654/08. 

Sociaiizar das experiéncias pedagogicas dos professores que aluam na rede Municipal de 

Educagao vinculada a efetivagac da Lei 10.639/03 e a Lei 11, 645/08. 

Incentive sistematico nas escolas da rede Municipal da Educagaa a elaboracdo de projetes 

que abranjam quesiGes de combate ao racismo © 4 discrimmagao social com inciusdo no 

PPP, 

« Efetivar das diretrizes curriculares Nacionais para a Educacao das relagSes Etnico-Racal ¢ 

para ensing de histona e cultura Afro-Brasiieira, Aincana e indigena conforme as Leis 

(10.639/03; 11.645/08) no &mbito na Rede Municipal de Educacao com a colaboragao dos 

Governos Estadual e Federal cnando uma coordenadoria na Secretana Municipal de 

Educacao, que trate das relagdes Etnico-Raciais, Culturais, Airo-brasileira, Africana e 

indigena. 

e Garanfir da reesiruturagao do desenho curricular da educacdo basica para a inclusdo das 

Leis 10.639/63 € 11.645/08, pronzando no ensinc e realidade social, econdémica e cultural 

da populagao paraense. 

6S 

 



ee Cara Man. de Magu 
EDUNUEDDU) LF cae 

O2 Ju, 235     
   

« Expandir e ampliar as. polititas € agSes, especialmente na. Educg¢ao 

Basica e Superior, que contribuam para o enfrentamento do racismo 

institucional, possiveis de existir nas empresas, nas industrias- ¢ 

mercado de trabalho, esclarecende sobre as leis que visam combater 

assedio moral, séxual & demais atos de preconceito e desrespeito a 

dignidade humana, 

« Garantir a valorizagao € o direite a liberdade de culto/crenca nas. escolds 

municipais, de acordo com o art. 5°, § VI da CF durante a vigéncia: 

deste plans: 

Implantar-uma coordenagao na SEMED quetrate das relacoes étnico- 

raciais, culturais, afro-brasileira, africana e indigena em até 1 (um) ano 

de vigéncia desta Léi. 

Implementar e garantir no curriculo o ensino da pluralidade cultural e 

religidsa, indigena e afro brasileira nas escolas da rede municipal de 

educagao segunds a que preconizam as Leis n* 16.639/03 e n* 

11.645/08 no primeiro ano de vigéncia do PME, 

Efetivar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao das 

RelagSes Etnico-raciais e para o ensino de Historia e Cultura Afro- 

brasieira, Africana e indigena, conforme as Leis 10.639/03 e 11.645/08 

no ambito da rede municipal de educagaa com colaboragae dos 

governos estadual e federal, no primeiro ano de vigéncia do PME. 

Garantir a distribuigao de recursos didaticos relacianadas com o ensine 

da Histéria e Cultura Afro-brasileira e Africana para as escolas 

municipais & conveniadas, nos primeiros (4) quatro anos de vigéncia do 

* 

PME. 

e« Implantar e garantir a pluralidade cultural © religiosa, indigena e afro- 

brasileira no curriculo das escolas da rede municipal de ensino em (3) 

trés anos. 

Resgatar @ expandir o ensino da cultura indigena amazénica nas 

escolas da rede municipal em (3) trés anes. 

Incentivar sistematicamente nas escolas da Rede Municipal de 

Educacao elaboragées de projetos que abranjam auesiées de 

orientagdo sexual @ psicolégica, de combate ao racismo e ou 

* 

 



plano 

Promover concursos sobre a4 diversidade, igualdade racial, inclué 

social e raligiosa, com premiagSes as escolas municipais de projetos: 

para a4 implementacdo das Leis n° 10:639/03 e n° 11.645/08 no primeiro 

   
ano de vigéncia do PME. 

Financiar e publicar os resultados das expernéncias desenvolvidas nas 

escolas que foram premiadas no concurso de implementacao das Leis 

n° 16.639/03 e n° 11.645/08, ainda no primeira ano do PME 

e Garantir o estudo/aprofundamento da politica de histéria da Africa @ 

cultura afro-brasilsiras (Let n°. 11.645/ 08), cuttura indigena diversidade 

éinico-racial, religiosa-e direitos humanos em dois anos, 

Garantir a distnbuicao de material didatico que aborde valores morais 

visando contribuir para eliminar a intelerancia racial, 

Criar um departamento vinculado ao Secretaria Municipal de Educacaa 

para Promocgao da Iguaidade Racial com o cumprimente do seu devido 

papel 

« Encaminhar as CAPES e CNPQ as propostas de educacao das relagdes 

Stnico-raciais e a histéria e cultura indigena, africana e afro-brasileira 

como uma subarea do conhécimento dentro da grande area das 

ciéncias sociais e humanas aplicadas, 

« Garantir aos estudantes em situagéo de distorg¢ao idade-série, 

programas com metodologia especifica, acompanhamento pedagdgica 

individualizado, fecupera¢o e progressaéo parcial, visando a 

continuidade da escolarizagao, de forma a conciuir seus estudos, 

utilizando-se também da educac&o a distancia, a partir do segundo ano 

de vigéncia deste PME; 

e implementar programas de educacgao de jovens e adultos para as 

segmentos populacionais considerados, que esiejan) fora da escola e 

com defasagem idade-série, associados 2 outras estrategias que 

garantam 2 continuidade da escolarizacao, ands 4 alfabetizacao inicial:



META 9: Elevar a taxa de alfabetizag¢ao da popuiacao com 15 (quinze) anos 

ou mais para 93.5% (noventa e trés inteiros e cinco décimos por cento) ate 

2015 e, até o final da vigéncia deste PME, erradicar o anaifabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 

ANALISE SITUACIONAL 

Essa meta, mais do que qualquer outra, denota a necessidade de se 

promover politicas publicas tendentes ao resgaie das dividas sociais 

brasileiras. Consiana-se a esperanca que o Brasil nunca mais tenha que inserir 

em seus Planos de Educacao a meta de efradicagao do analfabetismo, 

conséguindo nesta década eliminar de forma definitiva essa vergonhosa 

situacas 

Neste sentido; também o Estado do Para tera de envidar esforcos para 

superar em seu ambito essa marca’ inaceitavel de exclusao social, valendo 

destacar que a situagao no municipio de Marituba 6 superior a media nacional 

e em média da regiao metropolitana de Belém. 
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Figura 15: Taxa de alfabetizagao da poputacao de 15 anos ou mais de idade em 
Marituba 

Tambem em relacao aos percentuais de analfabetismo funcional na 

populagao de 15 ou mais anos de idade, verifica-se que os percentuais em 

Marituba so infériores as médias nacionais: 

 



7 

7 eee 
Camara Mun. de Marituhy 
roo s Sop | 
ie OS SE 

02 JUL, 235 NT jnuicader 9 - Taxa de arialfabetiemo funcional da populagac te 15 anos ou mals de idada- 

om Rega (tees Bivesegds Mcne Fita 

Were Brasil) |5.30% Mlers Hani } 4.40% MaceErag }b 0G Mara Beage) 0990 

_ leeeurid Gera/ 

Bos {34.0% 38.7% By 7.7% 
Merropoliiana de fete ore Fata 

  
    

avi 

Mets Erased 14, 39% 

{19.7% 
PA Maiinbia, 

yng Ennen Heqdee Braet 7S5SPeyyess fennel per Sree 3 Dre Ses (TA) TS 

Feed Wunrice  Wetoregee - ESSA exes Mometerienat . JEG / 

Wp: G Myetiem dene Uneaten 9 cet om SO 2 tee ee aralt pete Mencia, 

Figura 16: Taxa de analfabetismo funcional da populagao de 15 anos cu mais ce 

idade 

ESTRATEGIAS 

e Assegurar programas de aifabetizagdo de jovens e¢ adultos. (EJA), 

buscando @ superagas do analfabetismo e letramento. 

Assegurar a oferta gratuita da educagao de jovens e adultos-a todos os 

que nao tiveram acesso a educacao basica na idade propria: 

Realizar diagndéstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e 

médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na 

educacdo de jovens e adultos; 

« Implemeniar acoes de aifabetizagao de jovens & adultos com garantia de 

continuidade da escolarizagao basica; 

Realizar, continuamente, chamadas publicas regulares para educagao 

‘de jovens e adultos, em regime de colaboracao entre os entes federados 

2 8m parceria com organizacdes da sociedade civil: 

e Realizar levantamento da populacgao de jovens e aduitos fora da escola, 

4 partir dos 18 anos de idade, com vistas & implantagae diversificada de 

politicas publicas, em parceria com orgaos competentes, no prazo de 

dois anos-de vigencia deste PME; 

* Promover agdes de atendimento aos (&s) estudantes da educacado de 

jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, 

 



alimentac&o e sadde, em articulagdo com as areas de saude e de 

assisténcia social, na vigancia do PME, 

Assegurar a oferta da EJA, nas etapas do ensino fundamental, as 

pessoas privadas de liberdade nos estabeiecimentos penais, garantindo 

formacéo éspecifica dos(as) professores(as) e a utilizaggo inclusive da 

educacao a distancia, até 2019; 

Realizar formacao continuada dos (as) professores (as) de EJA, 

incentivando a permanéncia desses profissionais nessa modalidade: __ 
(Amara Mun. de Maritubs | 
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META 10: Oferecer, no minimo, 25% (vinte © cinco por cento) das m 

de educacao de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e medio, na forma 

integrada & educagao profissional. 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta aborda os direitos sociais dos cidadaos, na esteira das 

disposigées constantes da Constituicao Federal de 1988, que elenca os direitos 

@ educacgao, a saiide, e ao trabalho (art..6*) e define como dever da familia, da 

sociedade 6 do Estado assegurar 4 crianga e a0 adolescente os direitos sociais 

& @ducac&o e 4 profissionalizagao (art. 227). Assim, a Constituicgo Federal 

insere-a educacso profissional na confluéncia de dois.direitos fundamentais 

do cidadao: o diraito 4 educacao e oa direito ao trabalho. 

No mesmo caminho a LDBEN define, no seu art. 1°, § 2° que “a 

educag¢ao escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho ea pratica social”, 

Em varios de seus dispesitivos a LDBEN estabelece principios atinentes a 

“vinculacao entre a educagaa escolar, 0 trabalho e as praticas sociais” (art: 3° 

inciso X!). A LDBEN determina que a educac&o de jovens e adultes devera 

articular-se, preferencialments, com a educacao profissional. 

Contudo, muito embora a Sinalizagao legal e normativa incentive essa 

integra¢do, na pratica esse € um grande desafio ainda longe de ser vensido 

   



pela Educagao brasileira. De acordo com os dados oficiais, as matricuias nessa 

modalidade educacional sda muito acanhadas. 
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Figura 17: Matricuias de educacao de jovens e adultos na forma integrada a educacao 

profissional, 

Em resposta a esses desafios; @ municipio de Marituba necessita 

ampliar politicas visando ampliar siqnificativamente o atendimento educacional 

da educacSo de jovens © adultos articulada com a educagdo profissionai em 

prol de nossos municipes 

ESTRATEGIAS 

Assegurar o fornecimento de material pedagdgico a todas as escolas * 

Que possuem modatlidade EJA. 

Garantir a formagao continuada, slaborac&o de meteriais. pedagagicos 

especificos pelos profissionais da EJA de acordo com o contexto 

Municipal, regional e giobal. 

Garantir infra-astrutura € recursos materiais e financeiros para cursos 

volilados para a cidadania e@ a desenvcivimento das praticas 

pedagdégicas na escola, considerando os alunos da EJA, visando 4 sua 

ampliag¢ao ¢ valonzagao como rege o PNE 

e Efetivar e fortalecer o projsto opolitico-pedagogico da escola, 

considerando a realidade local, 

 



     : Ressignificar do curriculo da EJA, valorizando a cultura local, garanti 

. assim, Cs principios de totalidade na perspectiva do mundo globaizad: 

  
- acompanhamento técnico-pedagdgico de qualidade. 

- e Assegurar de programas de alfabetizago de jovens e adultos (EJA), 

- buscands @ superacao do analfabetismo.s letramento. 

« Priorizar Ge formacao continuada e a lotagao de professores com 

A formacao em EJA na mesma. 

i e Garantir de uniforme. gratuito para os alunos da rede Municipai e 

conveniadas com prioridade aos alunos da EJA. 

en Adequar ¢ manter a estrutura dos prédies escolares que. possuem EJA 

= nos proximas 5 (cinco) anos; 

7 Promover 2 reoriantacdo curricular da EJA, a partir da aprovacdo do 

7 PME, em consanancia com a legislacao vigente; 

implanter nas escolas programas preventivos em até 2 (dois) anos, apos 

0 primeiro ano de yigencia do PME; 

Implantar laboratorios ¢ biblictecas nas unidades escolares que 

ae possuem EJA a partir do primeiro ano vigante do PME; 

Construirou ampliar salas de aula a partir da vigéncia do PME; 

Promover @ ressignificagao do curriculo da EJA, valorizando a cultura 

losai, garantindo assim, os principios de totalidade na perspectiva de 

ar mundo globalizado, a partir da aprovagao da PME; 

a e Garantir de formacao especifica para profissionais da educa¢ao em 

exercicio, mo que se refere aos cursos de. Braille, libras e outras 

especificidades que poderaa surgir, a partir da aprovacao do PME; 

*« Buscar parcenas com orgaos goveramentais e nao governamentais 

. atuando nas escolas de forma preventiva com jovens © adultos em risco 

social, Jevande em consideragao a criagao da cursos voltados para a 

cidadania. na. perspectiva do mercado formal @ informal, apdés o primeire 

ano de viaéncia do PME: 

« Garantir 4 oferta da merenda na EJA considerando a qualidade e a 

% quantidade diferenciada, assim como, a existéncia de profissionais 
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qualificades para atender a demanda, a partir do primeira ano de 

vigéncia do PME; 

« Efetivar laboratérios e€ bibliotecas, considerando alunos da EJA com 

acompanhamente técnico-pedagdgico de qualidade, 4 partir do primeiro 

ano de vig&éncia do PME; 

« Assegurar programas de Alfabetizagdo de Jovens = Adultes (EJA), 

buscande a superagéo do analfabetismo e jetramento, atraves de 

chamada publica de educandes jovens e adultos acima de 18 (dezoito) 

anos que estao fora da escola, a partir da vig6ncia do PME; 

e Prionzar a lotacdo de professores qualificados para a EJA com carga 

hordria maxima, de-acordo. com suas areas e disciplinas afins, a partir da 

vigéncia do PME; 

« Aumentar a oferta de matricula da EJA com qualidade em outros turnos 

de acordo com as necessidades locais, garantindo o acesso @ a 

permanéncia com sucesso, apos a aprovacao do PME: 

« Garantir uniforme gratuito para os alunos da EJA conforme o regimento 

interno da escola, a partir de PME; 

Buscar parcefias pafa prevengao e tratamento oftaimolégica com 

doacao de oculos para alunos da EJA com dificuldades visuais, a partir 

. 

da vigéncia do PME 

Expandir as matriculas na educacéo de jovens e adultos, de: moda a 

articular 4a formagao inicial e continuada de trabaihadores com a 

educacdo profissional, objetivando a elevacdo do nivel de escolaridade 

do trabalhador e-da trabalhadora: 

Ampliar as oportunidades- profissionais dos. jovens e adultas com 

deficiéncia e baixo nivel de escolaridade, por meio de acesso a 

educacgao de jovens @ adultos articulada a educagao profissional: 

| Clare Min. de Maras 
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META11: Triplicar as matriculas da educapao profissional técnica de ni 

medio, assegurando a qualidade da. oferta e pelo menos 50% (cinquenta 

  cento) da expansao no segmente publica. 

ANALISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plana Municipal de Educacao, porém 

contempia nivel educacional de responsabilidade do Estade, cabendo ao 

municipio, apenas, atuagao supletiva e/ou colaborativa para atendimento das 

metas nacionaimente estabelecidas pela Lei n°.13.005/2014. 

Segundo a LDB, 9394/96, Art. 36-A, determina que o ensino médic, 

atendida a formagao geral do educando, podera prepara-io para o exercicia de 

profissées técnicas. 

Paragrafo unico. A preparagao geral para o trabalho e, facultativamente, 

a habilitagZo oprofissional poderao ser desenvolvidas nos proprios 

esiabelecimentas de ensina médio ou em cooperacda com  institui¢Ges 

especializadas em educacao profissional. Tambem afirma, no Art. 36-B, que 

@ educacdo profissional técnica de nivel medio sera desenvolvida nas 

seguintes formas: 

| —articulada com-o ensine medio; 

il — subsequente, ¢m cursos destinades a quem tenha concluido o ensino 

medio. 

Paragrafo unico. A educag3o profissional técnica de nivel média devera 

ebservar. 

| — os objetivos e definigdes contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas peio Conselho Nacional de Educagao; 

il— as normas complementares des respectivos sistemas de ensinc: 

lll — as exigéncias de cada instituigaéo de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagogico 

Nesta perspectiva a identidade do Ensino Medio se define na superacao 

do dualismo entre propedéutico ¢ profissional. E importante que se configure 

de maneira Que tenha- uma identidade unitaria para esta etapa e que assuma 

formas diversas © contextualizadas da realidade paraense 
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ESTRATEGIAS 

e Garantir a parceria com a rede estedual de ensino Construcao, 

implementagao e garantia do funcionamento com qualidades de 

espacos pedagogicos por meio de modemizagao das salas de aulas, 

bibliotecas, laboratérios muitidisciptinares, laboratérios de informatica, 

como também profissionais qualificados para exercer a funcdo para os 

alunos do Ensino Médio para todos os turnos. Ampliacao e garantia por 

polos de cursos pré-vestibulares @ cursos populares com corpo 

administrativos docenie com recursos para atender alunos pos Ensino 

Médico e@ conciuintes da rede publica de Ensino com objetivo de 

ingressar no nivel superior 

Garantir 2 parceria com a rede-estadual de ensino para implantacgao de 

novas Escolas ou formar parcenas que ofertem o Ensino Médico e 

profissionalizante em areas descentralizadas: 

Estabelecer parceria e convénio com a rede-estadual de ensine junto as 

empresas locais que promovam estagios remunmeradcs para alunos do 

ensino médio 6 profissionalizantes da cidade de Marituba. 
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META 12: Elevar a taxa bruta de matricula n@ educacao superior para 50% 

(cinquenta por cents) e a taxa liquida para 33% (trinta @ trés por cento) da 

populacao dé 18 (dezoite) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade: 

da oferta e expansao para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matriculas, no segmento publico. 

META13: Elevar a qualidade da educag&e superior e ampliar 4 preporgao de 

mestres e doutores do corpo docente em efetiva exercicio no conjunto do 

sistema de educa¢do superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no minimo, 35% (trinta = cince por cento) doutores. 

META 14: Elevar graduaimente o nimero de matriculas na pds-graduac&o 

stricto sensu, de modo a atingir a tituiagao anual de 60,000 (sessenta mil) 

mestres a 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

ANALISE SITUACIONAL 

As presentes metas integram o Plano Estadual de Educagdo, poram 

contemplam nivel educacional de responsabilidade da Unido, cabendo ao 

Estado, atuacdo suplementar e/ou colaborativa para atendimento das 

metas nacionaimente estabelecidas pela Lei n°. 13.005/2014, 

Tendo em vista que-as metas 12, 13.6 14 versam sobre ensino superior, 

a analise situacional sera promovida de forma mais-ampla e conjunta. Em 

relacdo a meta 12, o Brasil tem apenas 30.3% da taxa bruta de matricula, 

25.3% na Regiaéo Norte e de apenas 19,4% no Estado do Para, Quanto ac 

atendimento da populagao na faixa de 18 a 24 anos, tem-se apenas 20,1% no 

pais, 14.6% na Regiao Norte e no Estado do Para exatos 10.8%, conforme 

graficos abaixo: opp 
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Figura 18: Taxa bruta de escolarizagao na educagao superior da populagao de 18 a 
24-ancs. 

=a ; 
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Figura 19; Taxa liquida de escolarizacao na educacao: superior da populacae de 18a 
24 anos. 

Vale salientar que os dados atuais apontam o esforg¢o de todos para 

alcancar as metas propostas, considerando ta! evolu¢ae de Ingresso no ensino 

superior dos jovens de 18 a 24 anos no estado do Para, conforme mostram 

tabelas abaixo: 

Tabela 2° porcentagem de matriculas na educac&c superior em relacao a populacae 

  
  

de 18/a 24 anos - taxa bruta de. matricula. 

ANO TOTAL Ya 

2007 8.7 

2008 13 

ZOD it 

Aa 4 

2011 10.3 

0|2 1 

2043 13,4 
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Com relagae a elevar a qualidade da educacado superior e ampliar a 

proporgao de mestres é doutores do corpo docente em efetivo exercicio no 

conjunto do sistema de educagdo superior para 75% (setenta @ cinco por 

cento), senda, do total, no minimo, 35% (trinta e cince por centa) doutores, a 

situagao atual no pais ¢ de apenas 69.5% de doecentes com mestrado e 

doutorado, bem como de apenas 32,1% de docentes com doutorado, em 

relagéo 4 Regido Norte temos 58,9% dedecentes com mesirado e doutorado 

® apenas 20,8% de docentes ‘com doutorado, segunde os dados do Censo da 

Educagao Superior de 2012. Em relagao ao Estado do Para contamos com 

67.9% de docentes com mestrade ¢ doutorade e 26.9% de docentes com 

doutorade, conforme os graficos a sequir apontam. 
—t 

NT indicador 134 - Percentual de fungoes docentes na educagac superior com meatradc ou doutorado. 
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Figura 20: Perceniual de fungdes docentes na educacao superior com 

mestrado e doutcrado 

Quanto a elevar gradualmente o numero de matriculas na pds- 

graduagdo Stricto Sensu, de modo a atingir a titulacdo anual de 60.000 

(sessenta mil) mestres € 25.000 (vinte.e cinco mil) doutores, os dados 

saobastante preocupantes para a Regiao Norte e para Estado do Para, pois a 

déficit de titulos de mestrado e doutorado 6 muito sievado, apcntando enorme 

desafio 40s programas de pés-graduacdo na Regiao Norte e do prdéprio Estado 

do Para, canforme os dados acima registram, pois nao consequimos qualificar 

nem 5% de mestres ou 2% de doutores em relagao ao Brasil, conforme dades 

abaixo. 
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Figura 21: Numero de titulos de mestrado concedide per ano (14 A) Numero de 

titulos de douterada concedidoe por ano (148). 

ESTRATEGIAS PARA META 12 

Firmar parcerias entre a prefeitura e o MEC/Universidaces publicas, 

UEPA, UFRA, UFPA e& IFPA para a implantagge de um pdlo no 

municipio de: Marituba, a fim de ser ofertado estudos de graduacgao e 

pos-graduacao aos profissionais da educacao atendendo as demandas 

sotiais @ econémicas dos mesmos, garantindo ensinc, pesquisa e 

extensao. 

Buscar parcerias entre o poder Municipal e Estadual para garantia de 

incentivo: financeiro e material para-execucao de pesquisas e projetos 

dos alunos © professores do municipio de Marituba. 

Instituir convénio para a implantacéo da UAB (Universidade aberta no 

municipio) até 2014. 
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mn ESTRATEGIAS PARA META 13 

a « Implantar @ garantir cursos de fatu sensu © programas de siricto 

rm aos profissionais da educagao através de convénios entre a gestao 

_ municipal! e as instituigdes de ensino superior, 

- « Implantar e garantir-cursos de Jatu sensu e programas de stricto sensu 

7 aos profissionais da eduecagdo através de convénios entre a gestae 

municipal ¢ as instituigGes de ensino superior 

— « Participar, por meio de regime de colaboragao, do aperfeicoamenie do 

- Sistema Nacional de Avaliagao de Educagao Superier (SINAES); 

rn e Estimular a participagdo de estudantes no Exame Nacional de 

Desempenhs de Estudantes (ENADE); 

ESTRATEGIAS PARA META 14 

« Garantir belsas de incentivo em faculdades privadas para os 

profissionais: da educagéo do municipio de Marituba para: craduacao. 

ms especializaco, mestrado ¢ doutorado a partir da implementacdo do 

- Plane Municipal de Educagac, 

« Afticular com as agéncias oficiais de fomento a expansao do 

financiamento da pos-graduagae stricto sensu, com visias:a ampliar, na 

on minimo em 36% o numero atual de vagas, nas diversas areas de 

ani conhecimento, a partir da vigéncia deste PME; 

Estimular € garantir a atuacao articulada entre as agéncias estaduais de 

fomento & pesquisa e 4 Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal 

de Nivel Superior (Capes), 4 partir da vigéncia deste PME; 

« Estimular, nas IES; a utilizagao de: metodologias, recursos e técnologias 

“ de educagéo a distancia, em cursos de pdos-graduacgae stricto sensu, 

garantida inclusive para as pessoas com deficiéncia, na vigeéncia do 

~ PME, 

« Garantr bolsas de incentivo em faculdades privadas para os 

nm profissionais da educag&o do municipio de Marituba para-graduacao, 
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aspecializacao, mestrado e doutoradoe a partir da implementagaa 

Plano Municipal de Educagéo. ; 

¢ Garantir bolsas de: incentivo em faculdades privadas paralos-#fr Cerat 

profissionais da educagao de municipio de Maritube para graduacao, 

  
especializagao, mestrado e doutcrado a partir de implementacao do 

Piano Municipal de Educacao. 

META 15 Contrbuir, em regime de colaboragao coma Unido € os Municipies, 

para que no prazo de 1 (um) ano de vigéncia do PNE, seja implementada a 

politica nacional de formagao dos profissionais da educagao de que tratam os 

incisos |, Il e Ill do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. assegurado que todos os professores e professoras da educacao basica 

possuem formacao espacifica de nivel superior, obtida em curso de licenciatura 

na area de conhecimento em que atuam. 

META 16: Formar, em nivel de Pés-Graduacdo, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educacao basica, até c ultima ano de vigéncia deste 

PME, e gerantir a todos (as) os (as) profissionais da educacao basica formacao 

continuada em sua area de stuac&o, considerando as necessidades, 

demandas e cantextualizagGes dos sistemas de ensino. 

META 17: Valorizar os (as) profissionais do magisterio das redes publicas de 

educagdo bésica de forma a equiparar seu rendimento medic ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final da sexte ano de 

vigéncia deste PME. 

META 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existéncia de planos de 

Carreira para os (as) profissionais da educagao basica e superior publica de 

todos as sistemas dé ensino ¢, para o plano de Carreira dos (as) profissionais 

da educagao bdsica publica, tomar como referéncia o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do incise Vill do oft 206 da 

Coanstituig¢ao Federal. 
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  ANALISE SITUACIONAL 

As presentes metas integram o Plano Municipal de Educacao, porem 

contemplam nivel educacional de responsabilidade da Unido, cabendo ao 

municipio, atuag3o suplementar e/ou colaborativa para atendimento das 

metas nacionalmente estabelecidas. pela Lei n®*. 13.005/2014. 

As metas 15, 16, 17 @ 18 do Plano Municipal de Educagdo, serao 

agrupadas para fins da analise situacional, considerando que elas referem-se 

es(asl profissionais da educacao, apresentando-se uma analise situacional 

abrangente No que refere-se ao trabalho docente, novos desafics esiaa 

postos, exiginde niveis cada vez mats elevados de qualificagao profissional dos 

professores, assim como inveslimentos na sua formagao continuada, 

aniculadas a uma politica de valorizagao profissional centrada mo tripe: 

formagao - carrera profissional - condicdes de trabalho. Tais elementos 

sao indissociaveis € constituem-se uma das Condigdes fundamentais para a 

consirueao da quaidade da educacao 

Para tanto, como diretrzes das politicas referentes & formacado dos 

profissionais da educagaoa tem-se: 

- formagao da totalidade dos (as) profissionais de magisterio, com licenciatura 

especifica nd componente curricular:em que atua, com formacae em pos- 

graduagao também na area; 

- jornada de trabalhe docente que incorpore estudes e formac¢ao continuada, 

com valorizacado da opg¢ao de dedicagdo exclusiva ¢ permanéncia na sala de 

aula (e/ou Gutros espagos de aprendizagem com estudantes): 

- melhoria das condigGes de trabalho dos (as) profissionais: de madistério, 

incluindo aspectos como sequranga, conforic, tecnologia, boas relacSes e 

reconhecimenta social; 

- politica de sala@nia @ remuneragao distintiva, com alcance de média salarial 

equivalente 2 de outros profissionais com a mesma formagao e carga horaria, 

bem como incentives tributérios, culturais entre outros, inclusive para os 

aposentados; 

- organizagao de carreira com niveis de progressao e promocao por tempo de 

servico e farmagao.continuada, com reconhecimento salarial:    

02 Jul 26 
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- formacao inicial e continuada dos profissionais, com incentive financeiro das 

redes para afastamentos remunerados, bolsas, parcerias e flexibilizagao de 

carga horaria e contrapartida do profissional de produgao cientifica, artistica, 

técnica, tecnoldgica ou didatica diretamente relacionada 4 realidade 

educaciona! em que atua. 

—J 

NT indicadar 16> Percentual de professores da educashs basica com pos-graciiacao |ato sensu ou Siricto serau 
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Figura 22: Percentual de professores de educagao basica com pos-graduagéo lato 

sensu ou stricto sensu, 

ESTRATEGIAS — META 15 

e Realizar diagnostico anual 

profissionais da educa¢gao para que as instituigdes publicas de educacao 

superior atendam a demanda existenie nas escolas, na vigéncia deste 

das nécessidades de formacao de 

PME; 

Contribuir- para a oferta de vagas © acessc dos profissicnais. da 

educacao basica 20s curses de licenciatura e Paés-Graduagao nas IES 

publicas, investindo também nas condigses de permanéncia, na vigéncia 

do PME, 

Fortalecer as parcerias entre as instituicGes publicas e privadas de 

educacdo basica © os cursos de licenciatura, para que os (as) 

académicos (as) realizem atividades complementares, atividades de 

extensdo e estagios nas escolas, visando ao aprimoramento da 

 



formagao dos profissionais que atuarao no magisterio da -educacao 

basica: 

e Garantir a formagSe académica @ continuada aos profissionais ca 

edusacao de acordo com as determinagoes legais. 

« Garantir a formagao académica e@ continuada eos profissionais da 

educacdo de acordo com as determinagdes legais 

Garantir melhores condigGes de trabaiho aos profissionais da Educacao 

Garantia de um coordenador pedagdogico que seja habilitade com 

formacao especifica na srea, em todas as escolas da educacao infantil 

independsente do numero de alunos, 

« Garantir concurso publice aos profissionais educagao em niveis e 

modalidades de ensino, contemplanda aos que ja atuam no municipio de 

Marituba quanto a contagem ‘de provas, titulos @ tempo de efetivo 

Serviga. 

« Garantir a formacao académica e continuada aos profissionais da 

educacao dé acordo com as determinagées legais 

Implanter © garantir cursos de latu sensu 6 programas de stricto sensu 

aos profissionais da educagao através de convénios entre a gestae 

municipal e as instituigdes de snsino superior: - 
Climara Mun. de Marituhs 
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ESTRATEGIAS — META 16 
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e Garantir a formagéo continuada em servico de profissionais 

especidlizades para atuarem nas salas multifuncionais em respeite as 

aspecificidades, 

Garantia de formagao continuada em 

e@specializados para atuarem nas salas multifuncianais em respeito as 

servico de profissionats 

especificidades; 

Capacitar servidores da area para que promovam de forma adequada o 

ensino e€ a aprendizagem e a incluso efetiva dos alunos com 

deficiéncias, 
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« Garantir através de parcerias, bolsas de esiudo em nivel de pas- 

gGraduagao (especializecdo, mestrado e douterado) acs professores,— ee oars 

técnicos & gestores que atuam na rede municipal de educagso com eae 

respeito as Relagdes Etnico-aciais de. acerdo com as Leis n° 

10.639/03 e n°®. 11.645/08 durante a vigéncia deste plano. 

e Colaborar com os trabalhos do forum permanente dos trabalhadores da 

educagao, para acompanhamenio da atualizagado progressiva do valor 

do piso salarial nacional para os profissionais do magistério publico da 

educacao basica; 

e Assegurar a valorizagao salarial, com ganhos reais, para alem das 

reposigées de perdas remuneratorias e inflaciondarias, e busca da meta 

de equiparacao da média salarial de outros profissionais de mesmo 

nivel de escolaridade e carga hordaria, até o final da vigéncia deste PME: 

» Griar uma instancia propria para diagnosticos, estudas, pesquisas; 

debates, acompanhamento, proposicdes e consultas referentes 4 

valorizagao dos profissionais da educa¢ao, a partir da segundo ano de 

vigéncia do PME; 

Garantir a formagao inicial-¢ continuada para todos os profissionais da 

educagao que atuam no ensino médio/profissionalizante. 

Garantir a formagZo continuada semestralmente ou quando se fizer 

necessario a tedos os profissionais da educac8o (Gestores, 

Coordenadores, Administrative, Professores, Auxiliares © Apcio em 

geral), Com vista ao atendimento das diversidades existentes na escola, 

@ partir da Implementacao do Plano Municipal de Educagae, 

Garantia da formagaa continuada para os profissionais que atuam na 

educacSo infantil, efetivos e contratados, com IES (instituicdo de ensino 

superior) @ outras instituigdes publicas e privadas, e no governamentais 

assegurando a gratuidade a estes funcionarios. 

Garantir curse. de formacao -continuada para todos. os docentes: em 

regéncia de classe da rede municipal, abrangendo as teméaticas: 

curriculd, avaliagao, educaggo inclusiva, diversidade ¢ outras. 

 



« Implantar e garantir cursos de lato sensu © programas de stricto sensu 

aos profissionais da educacao através de convénios entre a OESteS a Man 

municipal & as instituic6es de ensino superior. ‘ eons 50> 
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ESTRATEGIAS — META 17 

     _— ; Ltrerarra Geral 
Garantir curso de formacao continuada para todes os doce 

regéncia de classe da rede municipal, abrangendo as tematicas: 

curriculo, avaliagao, educacdo inclusiva, diversidade e¢ outras. 

Garantire Iimplementar na Secretaria Municipal de Educacdo, servico de 

atendimento psicossocial para acompanhamento dos orofissionais da 

educacao, sendo estes servidores efetivos e contratados. 

Garantir e efetivar concursos puiblicos para todos os profissionais. 

e Garantir melhores condicdes de trabalho aos profissionais da Educacao. 

« Garantir curses: de aperfeigoamento para os professores da Rede 

Municipal de Educacdo, com carga horaria de no minimo 180 h, sobre 

as direfrizes curriculares nacionais para a educacao das relagdes 

étnico-raciais & para o ensino de Histana e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, nos (2) dois primeiros anos dé vigéncia deste plans. 

Implementar na politica de formagao © valorizagao dos profissionais da 

educagdo, a formacéo para gestores. e profissionais. de educagao, de 

acordo com a Lei n°. 10.639/03 e a n°. 11.645/08 © suas diretrizes 

curriculares nos trés primeiros ancs do PME. 

* Crar e garentir um sistema para centralizar a carga horaria aos docentes 

por polo no municipio. 

+ Garantir a implantacao e efetivacao do piso salarial nacional para todos 

os profissionais da educacdo e demais trabaihadores, ne que se refere 

ao ensina fundamental, ensino médio e educacdo superior até a 2° ano 

da implantagao do PME. 

* implantar e garantir um acréscimo de gratificacao com atualizagao anual 

do vencimento base para o ensino fundamentsi, ensino médio e 

educa¢da superior dos profissionais da educagao basica e demais 

trabalhadores da educacao até o 2° ano da implantacdo de PM 

 



« Garfantir concurso publico a todos os profissionais da educacao em 

niveis e medalidades de.ensino, cantemplando aos que ja atuam no 

municipio de Marituba quanto a contagem de provas, titulos e tempo de 

efetivo servico, 

e €fetivar-e garantir a formacao continuada a todos os profissionais da 

educacao, efetivos e contratados, fazendo para isso parceria com as 

InstituigGes de Ensino Superior. 

« Efetivar @ garantir a todos os profissionais da educacao efetivos e 

contratades, curso. de capacitac¢do com profissionais qualificados 

ceftificanda-os com carga horaria de acordo coma area de atuacao. 

» Implantar 6 garantr um acréscimo de gratificacao com atualizag¢ado anual 

do vencimento base para o ensino fundamental, ensino medio e 

educagaso superior dos profissionais da educacao basica e demais 

trabaihadores da educacao. 

e Efetivar e garantir a todos os profissionais da educagao efetivos e 

contratades, curso de capacitacdo com profissionais. qualificades 

certificande-os.com carga horaria de acordo com a area de atuagao. 

» Criar e garantr de um sistema pare centrelizar a carga heraria acs 

docentes por pdlo no municipio. 

« Efetivar @ garantir a todos os profissionais da educacdo efetivos e 

contratades, curso de capacitacio com profissionais qualificados 

certificando-as com carga horaria de acorde com a area de-atuacao 

« Criar © garantir de um sistema para centralizar a carga horaria aos 

decentes por pdlo no municipio. 

*« Que-od profissional da educacao seja respsitado na sua integridade, haja 

vista que, sua diplomacao e/ou certificagao seja avaliada pelos poderes 

competentes que tenham conhecimento de causa e nao pelo poder 

legisiativo, que tem como fungao fiscalizar os trabalhos e leis que 

habilitem o ingresso:do profissional na area. 

« Efetivar @ garantir formagao continuada a todas os: profissionais da 

educacgao, efetivos e contratados, fazendo para isso parceria com as 
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« Criar e garantir de um sistema para centralizar a carga horaria aos 

doséntes por polo no municipio. 

« Garantir a implantagao © efetivacao do piso salarial nacional para todos 

os profissionais Ga educagdo e demais. trabalhadores, no que se refere 

a0 ensino fundamental, ensino médio e educagao superior. 

e |mplantar e garantir um acréscimo de gratificagao com atualizagao anual 

do vencimento base para o ensino fundamentei, ensino médio e 

educacao superior dos profissionais da educagao basica e demais 

trabalhadores da educacao. 

« Garantir Concurso: publica a todos os profissionais da educacao em 

niveis e: modalidades de ensino, contamplando aos que ja atuem no 

municipio de Marituba quanto @ contagem de provas, titulos e tempo de 

f—% 

efetive servica 

« Efetivar 6 garantir = todos os profissionais da educacdo efetivos e 

contratades, curso de capacitagZo com profissionais qualificados 

cartificando-os com carga horaria de acordo com a area de atuagado. 

« Imptantar e garantir um acréscimo de gratificagaoa com atualizacao anual 

deo vencimento base para o ensino fundamental, ensino médio e 

educag¢go superior dos profissionais da educac&o basica_e demais _ 

(cama > Du trabalhadores da educacao. és 
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ESTRATEGIAS — META 18 

implantar, implementar e¢ garantir plano de cargos, ~é 

remuneragao aos profissionais da educacao até o 2° ano da implantagao 

do PME, 

Garantir a implementagao e@ asseguraragao do vale transporte e ticket 

  

alimentacao para os profissionais de educacdo. 

« Garantir e efetivar concursos publicos para todos os profissionais até o 

1° ano da Implantacao do PME 

« Garantit da formagao continuada dos profissionais de tode os segmentos 

da educacao infantil, efetives e contratados, na area da eduicagao 

 



inclusive, por semestre a partir da implementagao do Plano Municipal de 

Educagao 

Garantir da efetivagdo do plano de cargos a salarios, garantindo 

também o reajuste salarial nacional e gratificagao ssiarial incluindo as 

20h a mais no contra cheque dos professores pelos trabalhos extra 

classes. Aos orofissionais da educacao = aqueles gue possuem 

titularidades, a partir da implemeniacado dc Plana Municipal de 

Educacao. 

* Implantar e garantir cursos de lato sensu e programas de stricto sensu 

ads profissionais da educacao através de convénios entre a gestae 

municipal € as institui¢Ses de ensing superior. { Cimmars Mun. de Marton. 
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META19: Assegurar condi¢Ses, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivagac da 

gestao democratica da sducacao, associada a critérias tecnicos de meérito e 

deseémpenho 2 4 consulta publica a comunidade escolar, no ambito das 

escolas publicas, prevendo recursos e apoio tecnico da uniao para tanto. 

ANALISE SITUACIONAL 

De acordo com as determinacGes constantes da Lei de Diretrizes e. 

Bases da Educacao Nacional — Lei n°. $.394/96, os estabelecimentos de- 

ensine, respeltadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terdo, 

segundo o artigo 12, a incumbéncia da: 

|—elaborar e executar sua proposta pedagdgica; 

il — administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, 

ill — assegurar © cumprimento dos anos, dias © horas minimos: fetivos 

estabelecidas; 

IV — velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada decente: 

V — prover meios para a recuperagae dos estudantes de menor rendimento; 

 



| Clare Man. de Mii 
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oS a Bt, 6 VI — articular-se com as familias ¢ a comunidade, criando proces 

integracao da sociedade com a escola; 

Vil — infermar os pais e responsaveis sobre a frequéncia e o rendime 

estudantes, bem como sobre a execugao de sua proposta pedagogica; 

VIIl — notificar ao Conselho Tutelar do Municipio, ao juiz compeiente da 

Comarca € ao respectivo representante do Ministérie Publico a relagao 

  

dos estudantes menores que apresentem quantidade de faitas acima de 

cinquenta por cento do percentual permitide em lei (inciso incluido pela Lei n° 

10.287/2001) 

De acordo com o Parecer CNE/GEB n® 7/2010, em fazao da 

complexidade e da abrangéncia das atribuicSes legais conferidas as escolas, 

pensar a ofganizag¢do da gestao da escola é entender que esta, como 

instituigao dctada de fungao social, 6 paico de interagGes em que os seus 

atores colocam 0 projeto politico-pedagégico em agao compartilhada. Nesse 

paico esta a fonte de diferentes ideias, formuladas pelos varios. sujeitos que 

d&o vida aos programas educacionars. 

Desta forma, segundo o referido Parecer do Conselho Nacional de 

educacao, 

[..] Os responsdveis peta gestGo do sto educativo sentemn-se, par 

um lado, pouce amparados, face @ desarticulagéo de programas ¢ 

projetos destinados & quaiificagaa da Educagado Basica; por outro, 

sentem-se desafiados, 4 medida qu@ se tomam conscientes de 

que também eles se inscrevem num espaco em que. nécessitam 

preparar-se, continuadamente, para atuar no mundo escolar e na 

sociedade 

Neste sentido, o sucesso do trabaiho profissicnal dos. gestores também 

se associa a formacao continuada e 4 clareza quanto & concepcdo de 

organizacao da escola: distribuig¢éo da carga horaria, remuneragao, estratégias 

claramente definidas para a acae didatico pedagogica coletiva que inclua a 

pesquisa, acriac&o de novas abordagens e praticas metodoldgicas inciuindo 

a producdo de recursos diddticos adequades &s condigSes da escola 

da-comunidade em que esteja ela inserida, promover os processos de 

avaliagao institucional intema e participar e cooperar com os de avaliagdo 

extérna e os de redes de Educagao Basica, tido de acordo com o que dispée o 

Parecer CNE/CEB n°. 7/2010, 
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E preciso destacar que a obrigatoriedade da gestao democrati 

relagdo ao ensino publico (inciso VIIl do artigo 3° da LDB) é 

desafiadora que pressupde a aproximagao entre o que o texto da lei esta 

é 0 que se sabe fazer, no exercicio do poder; em todos os aspecios, atinginde 

a todos os envaividas: desde a familia do estudante até os gestores da 

escola, chegando aos gestores da educacao em nivel macro. 

Desta forma, tem-se que o envolvimento e a participagae da comunidade 

escolar na gestao da escola, com a observancia dos principios e finalidades da 

educacdo, especialmente o respeito 4 diversidade e a diferenca, sBo desafios 

      

  

para todos os sujeitos do precesso educaiivo. 

O Paracer CNE/CEB n°, 7/2010, desiaca que a escola deve se constituir, 

ac mesmo tempo, em um espago da diversidade e da pluralidade, inscrita na 

diversidade em movimento, no processo tornade possivei por meio de relagdes 

intersubjetivas, baseado no principio educativo e emancipader, assim 

expresso: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e a saber (LDB, artigo 3°, incise Il), 

Neste contexto, tem-se que esta cencepcao encontra-se também 

expressa no Plano Nacional de Educacéo, Lei n°. 13005/14, no qual se 

encentram ciaros, além desses slementos, outro aspecio, o indicativo da 

necessidade de avaliagao educacional com a participacdo de setores da 

sociedade, 

Com essa concepgso, a avaliagao foi trazida ao debate educacional a 

partir da década de 1990, como mediacao necessaria a forma democratica de 

gesido da educacao. A critica aos resullades do sistema educacional, 

articulada a um discurso sobre uma politica que considerasse a educacao des. 

pobres, realgcu a importancia do diagndéstico educacional, construido a partir 

de indicadores confiaveis a respeite da realidade da educac&o no pais. 

Tem-se, desta forma, que gestaa democratica e avaliacao sao principios 

importantes para agoes e reflexGes sobre a educagao no Estado do Para, que 

ja implementa, com base em diplomas legais proprios, acdes tendentes a 

questao da gestao democratica da educagao, consideradas a partir da 

instituig¢ao. de instancias representalivas ou legais come os Conseihos 

Escolares e os Consethos de Educacao. 
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ESTRATEGIAS 

« Fortalecer e@ ampliar a funcao dos conselhes escolares, qu 

aplicabilidade dos recursos do PDDE, PDE e de Programa    
Liseeraria Cors| 

Educagao. 

Planejar, garantir e efetivar, na vigancia deste PME, cursos de formagao 

continuada gos conselhgiros dos conselhos de educacao, dos canselhes 

dé acompanhamento © controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentacao escolar e das demais conselhos de acompanhamento de 

politicas puiblicas, com vistas ao bom desempenhe de suas fungdes: 

Incentivar os Municipios a constituireém Foruns Permanentes de 

Educacado, com o intuito de coordenar as conferéncias municipais ¢ o 

acompanhamente da execucao dos seus planos de educacao; 

Estimular, em todas as redes de educagao basica, a constituigao ¢ o 

fortalecimente de grémios estudantis © asseciacgdes de pais, 

assegurando-lhes, inclusive, espagos adequados e condigdes de 

funcionamento nas escolas ¢ fomentando a sua articulacdo. organica 

com os-conselhos escolares, por meio das respectivas representacdes; 

Garantir do primeiro registro do conselho escolar e da continuidade na 

funcao do mesmo quanto 4 aplicabilidade dos recursos do PDDE, PDE e 

Mais educagao. 

Estimular @ constituic¢do e fortalecimenta de Conselhos Escolares na 

rede municipal até 2015. 

« Garant, efetivar e estruturar continuamente a merenda scolar 

regionalizada, estimulando pequenos produtores, agricultura familiar e 

aconomia solidaria para a capacitagde e@ venda de seus produtas, 

atendendo as necessidades de regularizacao locais anualmente. 

e Disponibilizar a prestagdo de contas da educagdo publica do municipio, 

sistematizada © com transparéncia para toda a sociedade através de 

assembieia extraordinaria, audi@ncias publicas municipais anualmente 

» Garant a eieicao direta-para diretores das esceias municipais ate o 5° 

ano de vigéncia do PME, sem lista triplice, e que os candidatos sejam 

pedagogos ou licenciados plenos com especializagao em gestao 

escolar e que atuem na educacao municipal a mais de 03 (trés) ang   
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efetivo trabalho na rede, O mandato tera duracdo de 02 (dois) anos e 

recondu¢ao por somente mais 51 (um) ano de mandato, apresentando 

Plano dé trabalho a comunidade escolar. 

« Apoiar e desenvolver programas de formagao de diretores e gestores 

escolares, bem como aplicar prova nacional especitica, a fim de 

subsidiar a definigao de critérios objetivos para o provimento dos 

cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesao. 
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META, 20: Ampliar o investimento publico em educagao publica de: for 

alingir, no Minimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto: Intemo Brpto- 

PIB do Pais no 5° (quinto) ano de vigéncia deste PME ©, no minim 

equivalente 2 10% (dez por canto) do PIB ao final do decénio. 

     
L2tparig Geral    

ANALISE SITUACIONAL 

O financiamento tem papel! relevante na area educacional na mediada 

em que se consiitul uma condic¢ao basica para a implementacao de todas as 

suas acbes & propostas. Nesse contexto, num momento em o Grasil acaba de 

aprovar um nove Plano Nacional de Educagdo, repleto de metas ousadas, que 

implicam na ampliagdo do atendimento escolar em todos os niveis e 

modalidades, além de prever o alongamento das jornadas escolares da 

Educacao Basica e o resgale qualitativo da educac&o oferecida nos pais, 

considerando, também, a implementagcao do custo alune qualidade inicial- 

CAQi devera estabeiecer condigdes minimas de infraestrutura e recursos 

humanos para que as escolas tenham condicées de oferécer uma 

educagao de qualidade), evidentemente ha que se@ prever os competentes 

recursos para custeio e sustentagéo das politicas publicas necessdrias & 

sua consecucad. 

Além disto, impactando também os recursos necessarios ao custeio da 

educacao Nacional, esiao oulras acdes asseguradas no PNE, como a 

formacao, a remuneracao e a carreira dos professcres, o incremento 

salarial previsto em beneficio dos profissionais da educacao basica, cujos 

vencimentos deveréo ser equiparados ao rendimento médio das demais 

profissionais cam escolaridade equivalente. e investimentos em pds- 

graduacao. e no acesso 4 forma¢ao continuada por parte dos profissionais da 

educagao 

Desta forma, Os investimentos nacionais em educagdo necessitam de 

ampoliagac, razao pela qual a partido advento do PNE. 6 financiamento da 

educagao brasileira ganhara, progressivamente, recursos novos, como prevé'a 

Meta 20 do PNE, que determina a ampliagdo do investimento publice em 

educac¢aéo publica de forma-a atingir, na minima, no S° ano de vigéncia desta 

J 
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Lei, o patamar de 7% do PIB do Pais &, no minimo, o equivalente a 10% do O2 Jul, 296 

PIB, so final do decénic 

  fgg. -sreraria Geral   
  Considere-se, neste contexto, que Estados, Distrito Federale Munici 

encontranr-se totaimente envolvides no movimenis nacional oriundo das metas 

do PNE, inclusive sendo instados 2 adequar ou confeccionas Planos decenais 

de Educac&o alinhados as dirétrizes, metas e estrategias definidas 

nacionalmente (art. 8° da Lei n°. 13,005/2014). 

Neste sentido, neste PME, propdes-se um conjunte de estratégias que 

possibilitem a implementagac e.o cumprimento das metas propostas em ambito 

© nacional e estadual, respeitando-se a legisiagdo e as normas em vigor e 

garantindo a evolucao dos recursos. aplicados para custeio da educagao, na 

proparcdo do que demandam as politicas puiblicas tendentes 4 consecucdo de 

suas métas, a partir da efetiva colaboracao entre os enies federados. 

ESTRATEGIAS 
* Neste sentido, neste PME. propdes-se- um canjunto de estrategias que 

possibilitem-a implementacao © o cumprimento das metas propastas em 

ambito @ nacional e estadual, respeitando-se a legisiagaéo @ as normas, 

em vigor e garantindo a evolucao dos recurses aplicados para custeio da 

educagao, na propercao do que demandam as politicas publicas 

tendentes a consecucaéo de suas metas, a partir da efetiva colaboragao 

entre.os entes federados, 

Garantir em regime de parceria dos. recursos financeiros suplementares, 

nas creches 6 escoles de: educacdo infantil do municipio de Marituba 

anualmente, de acordo com a jet vigente: 

« Garantir recursos para aquisic¢ao de materiais pedagégicos para cada 

faixa etaria da educagdo infantil, para que possibilite o desenvolvimento 

integral da cnanca. 

Garantir, observande as politicas de colaboragao entre os anies 

federados, fontes de financiamento permanentes e sustentaveis. para 

todos as niveis, elapas e modalidades da educacao basica, com vistas 

@ atender suas demandas educacionais de acordo com o padrdo de 

qualidade nacional, na vigéncia do PME; 
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Participar do regime de colaberacgo entre os entes federades & cumprir 

as determinacg6es para atingir’o percentual de 10% do PIB até 2024: 

Aplicar, na integra, os percentuais minimos de recursos vinculados para 

@ educagdo e garantir a ampliagdo de verbas de outras fonies de 

financiamento no atendimento das demandas da educagdo basica e 

suas’ modalidades, com garantia de padrao de qualidade, conforme 

determina a Constituigao Federal, 

Consolidar as bases da politica de financiamento, acompanhamente e 

controie social da educacao publica, em todos: os niveis, etapas e 

modalidades, por meio da ampliaco do investimento. publico em 

educacao publica em relagdo ao PIB, com incrementos obrigaicrios a 

cada ano, proporcionais- ao que faitar para atingir a meta estabelecida 

até o final da vigéncia do PME; 

Assegurar as matriculas em educag3o especial, ofertadas por 

organizacGes filantropicas, comunitarias e confessionais, parceiras do 

poder publicc, e sua contabilizagao para fins de financiamento com 

recursos puiblicos da educagdo basica, na vigéncia deste PME: 

Ampliar © reestruturar as unidades escolares © capacitar os (as) 

profissionais para atender a demanda da educacSo inclusiva, na 

vigéncia do PME; 

Garantir 6 cumprimento do piso salarial profissional nacional previste em 

lei para carga horaria de 20 horas aos (as) profissicnais do magistério 

publico da educacao basica, até o 5° da vigéncia do PME. 
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A impfantagao com sucesso do Plano Municipal de Educagao - PME 

depende nao somente da: mabilizagao e vontade politica das forgas sociais e 

institucionais, mas também de imecanismos e iiinstrumentos de 

acompanhamento e& avaliagao nas diversas acdes.a serem desenvolvidas no 

ensina, durante os dez anos de sua vigencia. 

E fundamental que a avaliag¢So seja efetivamente realizada, de forma 

continua © gue Oo acompanhamento sej2 voltado a analise de aspectos 

qualitatives e quantitativos do desempenho do PME, tendo.em vista a melhoria 

e@ 0 desenvolvimento do mesmo 

Para isto, deverao ser instituidos:os seguinies mecanismos de avaliagao 

@ acompanhamento, necessarics para monitorar continuamente, durante as 

déz anos, a execucao do PME: 

1, Afericae quantitativa: que controle estatisticamente o avango do atendimento 

das metas, observando-se os prazes estabelecidos ano a ano, 

2. Afericao qualitativa: que controie_o cumprimento das metas, observando 

além dos prazos, as-estratégias de execug¢ao das acSes para mediro sucesso 

da implementagao do PME 

Além destes mecanismos; os instrumenios de avaliacas, instituidos 

como o SAEB — Sistema Nacional de Avaliagao da Educagao Basica, o Censo 

Escolar e os dados do IBGE, sao subsidios @ informacGes necessarias ao 

acompanhamento @ 4 avaliacao do PME, os quais devem ser analisados = 

utilizades como meio de verificar se as prioridades, metas ¢€ estratégias: 

propostas no PME estao sendo atingidos, bem como se as mudancas 

necessarias esiao sendo implementadas. 

O melhor mecanismo de acompanhamento é a propria Sociedade, por 

meio. da organizagao de seus sujeitos. Se algumia meta nado esta sende 

alcangcada cu aiguma agao nao impiementada, sera necessario retomar a 

decis&o. estudando as causas do fracasso, ou redimensionar o PME quante a 

elas. Em outras palavras: sendo o PME uma lei, la precisa estar semore viva 

na consciéncia da populacéo © na preocupacao de legisiagores e executores. 
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