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COMPREENSÃO DE TEXTO.

Texto – é um conjunto de ideias organizadas e rela-
cionadas entre si, formando um todo significativo capaz de 
produzir interação comunicativa (capacidade de codificar 
e decodificar).

Contexto – um texto é constituído por diversas frases. 
Em cada uma delas, há uma informação que se liga com 
a anterior e/ou com a posterior, criando condições para a 
estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interli-
gação dá-se o nome de contexto. O relacionamento entre 
as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de 
seu contexto original e analisada separadamente, poderá 
ter um significado diferente daquele inicial.

Intertexto - comumente, os textos apresentam refe-
rências diretas ou indiretas a outros autores através de ci-
tações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. 

Interpretação de texto - o objetivo da interpretação 
de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir 
daí, localizam-se as ideias secundárias - ou fundamenta-
ções -, as argumentações - ou explicações -, que levam 
ao esclarecimento das questões apresentadas na prova.

Normalmente, numa prova, o candidato deve:
  
1- Identificar os elementos fundamentais de uma ar-

gumentação, de um processo, de uma época (neste caso, 
procuram-se os verbos e os advérbios, os quais definem 
o tempo).

2- Comparar as relações de semelhança ou de dife-
renças entre as situações do texto.

3- Comentar/relacionar o conteúdo apresentado com 
uma realidade.   

4- Resumir as ideias centrais e/ou secundárias. 
5- Parafrasear = reescrever o texto com outras pala-

vras.

Condições básicas para interpretar
  
Fazem-se necessários: 
- Conhecimento histórico-literário (escolas e gêneros 

literários, estrutura do texto), leitura e prática;
- Conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do 

texto) e semântico; 

Observação – na semântica (significado das pala-
vras) incluem-se: homônimos e parônimos, denotação e 
conotação, sinonímia e antonímia, polissemia, figuras de 
linguagem, entre outros.

- Capacidade de observação e de síntese;
- Capacidade de raciocínio.

Interpretar / Compreender

Interpretar significa:
- Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
- Através do texto, infere-se que...
- É possível deduzir que...

- O autor permite concluir que...
- Qual é a intenção do autor ao afirmar que...
Compreender significa
- entendimento, atenção ao que realmente está escri-

to.
- o texto diz que...
- é sugerido pelo autor que...
- de acordo com o texto, é correta ou errada a afirma-

ção...
- o narrador afirma...

Erros de interpretação
- Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai do 

contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, 
quer por conhecimento prévio do tema quer pela imagi-
nação.

- Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se aten-
ção apenas a um aspecto (esquecendo que um texto é 
um conjunto de ideias), o que pode ser insuficiente para o 
entendimento do tema desenvolvido. 

- Contradição = às vezes o texto apresenta ideias con-
trárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivo-
cadas e, consequentemente, errar a questão.

Observação - Muitos pensam que existem a ótica 
do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas 
numa prova de concurso, o que deve ser levado em consi-
deração é o que o autor diz e nada mais.

  
Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que 

relaciona palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre 
si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através 
de um pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um 
pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o 
que se vai dizer e o que já foi dito.

 
Observação – São muitos os erros de coesão no dia 

a dia e, entre eles, está o mau uso do pronome relativo e 
do pronome oblíquo átono. Este depende da regência do 
verbo; aquele, do seu antecedente. Não se pode esque-
cer também de que os pronomes relativos têm, cada um, 
valor semântico, por isso a necessidade de adequação ao 
antecedente.  

Os pronomes relativos são muito importantes na in-
terpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de 
coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que 
existe um pronome relativo adequado a cada circunstân-
cia, a saber:

- que (neutro) - relaciona-se com qualquer anteceden-
te, mas depende das condições da frase.

- qual (neutro) idem ao anterior.
- quem (pessoa)
- cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e de-

pois o objeto possuído. 
- como (modo)
- onde (lugar)
- quando (tempo)
- quanto (montante) 
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Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, de-

veria aparecer o demonstrativo O).

Dicas para melhorar a interpretação de textos
- Leia todo o texto, procurando ter uma visão ge-

ral do assunto. Se ele for longo, não desista! Há muitos 
candidatos na disputa, portanto, quanto mais informa-
ção você absorver com a leitura, mais chances terá de 
resolver as questões. 

- Se encontrar palavras desconhecidas, não inter-
rompa a leitura.

- Leia, leia bem, leia profundamente, ou seja, leia 
o texto, pelo menos, duas vezes – ou quantas forem 
necessárias.

- Procure fazer inferências, deduções (chegar a uma 
conclusão).

- Volte ao texto quantas vezes precisar.
- Não permita que prevaleçam suas ideias sobre 

as do autor. 
- Fragmente o texto (parágrafos, partes) para melhor 

compreensão.
- Verifique, com atenção e cuidado, o enunciado 

de cada questão.
- O autor defende ideias e você deve percebê-las.
- Observe as relações interparágrafos. Um parágra-

fo geralmente mantém com outro uma relação de conti-
nuação, conclusão ou falsa oposição. Identifique muito 
bem essas relações. 

- Sublinhe, em cada parágrafo, o tópico frasal, ou 
seja, a ideia mais importante. 

- Nos enunciados, grife palavras como “correto” 
ou “incorreto”, evitando, assim, uma confusão na 
hora da resposta – o que vale não somente para Inter-
pretação de Texto, mas para todas as demais questões! 

- Se o foco do enunciado for o tema ou a ideia prin-
cipal, leia com atenção a introdução e/ou a conclusão.

- Olhe com especial atenção os pronomes relativos, 
pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, etc., 
chamados vocábulos relatores, porque remetem a ou-
tros vocábulos do texto.

 
Fontes de pesquisa:
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/por-

tugues/como-interpretar-textos
http://portuguesemfoco.com/pf/09-dicas-para-me-

lhorar-a-interpretacao-de-textos-em-provas
http://www.portuguesnarede.com/2014/03/dicas-pa-

ra-voce-interpretar-melhor-um.html        
http://vestibular.uol.com.br/cursinho/questoes/ques-

tao-117-portugues.htm

QUESTÕES

1-) (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA – IADES/2014)

Gratuidades
Crianças com até cinco anos de idade e adultos com 

mais de 65 anos de idade têm acesso livre ao Metrô-DF. 
Para os menores, é exigida a certidão de nascimento e, 
para os idosos, a carteira de identidade. Basta apresentar 
um documento de identificação aos funcionários posiciona-
dos no bloqueio de acesso.  

Disponível em: <http://www.metro.df.gov.br/estacoes/ 
gratuidades.html> Acesso em: 3/3/2014, com adapta-
ções.  

Conforme a mensagem do primeiro período do texto, 
assinale a alternativa correta.  

(A) Apenas as crianças com até cinco anos de idade 
e os adultos com 65 anos em diante têm acesso livre ao 
Metrô-DF. 

(B) Apenas as crianças de cinco anos de idade e os 
adultos com mais de 65 anos têm acesso livre ao Metrô-
-DF. 

(C) Somente crianças com, no máximo, cinco anos 
de idade e adultos com, no mínimo, 66 anos têm acesso 
livre ao Metrô-DF. 

(D) Somente crianças e adultos, respectivamente, 
com cinco anos de idade e com 66 anos em diante, têm 
acesso livre ao Metrô-DF. 

(E) Apenas crianças e adultos, respectivamente, com 
até cinco anos de idade e com 65 anos em diante, têm 
acesso livre ao Metrô-DF.

1-) Dentre as alternativas apresentadas, a única que 
condiz com as informações expostas no texto é “Somente 
crianças com, no máximo, cinco anos de idade e adultos 
com, no mínimo, 66 anos têm acesso livre ao Metrô-DF”.

RESPOSTA: “C”.

2-) (SUSAM/AM – TÉCNICO (DIREITO) – FGV/2014 
- adaptada) “Se alguém que é gay procura Deus e tem 
boa vontade, quem  sou  eu  para  julgá-lo?” a  declaração  
do  Papa  Francisco,  pronunciada durante uma entrevista 
à imprensa no final de sua  visita ao Brasil, ecoou como 
um trovão mundo afora. Nela existe mais forma que subs-
tância – mas a forma conta”. (...) 

(Axé Silva, O Mundo, setembro 2013)

O texto nos diz que a declaração do Papa ecoou 
como um trovão mundo afora. Essa comparação traz em 
si mesma dois sentidos, que são  

(A) o barulho e a propagação.  
(B) a propagação e o perigo.  
(C) o perigo e o poder.  
(D) o poder e a energia.  
(E)  a energia e o barulho.  
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2-) Ao comparar a declaração do Papa Francisco a 
um trovão, provavelmente a intenção do autor foi a de 
mostrar o “barulho” que ela causou e sua propagação 
mundo afora. Você pode responder à questão por elimi-
nação: a segunda opção das alternativas relaciona-se a 
“mundo afora”, ou seja, que se propaga, espalha. Assim, 
sobraria apenas a alternativa A!

RESPOSTA: “A”.

3-) (SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNI-
CO EM CONTABILIDADE – IADES/2014 - adaptada) 

Concha Acústica
Localizada às margens do Lago Paranoá, no Setor de 

Clubes Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte de Bra-
sília – MAB), está a Concha Acústica do DF. Projetada por 
Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969 e 
doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília (hoje 
Secretaria de Cultura), destinada a espetáculos ao ar livre. 
Foi o primeiro grande palco da cidade.  

Disponível em: <http://www.cultura.df.gov.br/nossa-
-cultura/concha- acustica.html>. Acesso em: 21/3/2014, 
com adaptações.

Assinale a alternativa que apresenta uma mensagem 
compatível com o texto.  

(A) A Concha Acústica do DF, que foi projetada por Os-
car Niemeyer, está localizada às margens do Lago Para-
noá, no Setor de Clubes Esportivos Norte. 

(B) Oscar Niemeyer projetou a Concha Acústica do DF 
em 1969. 

(C) Oscar Niemeyer doou a Concha Acústica ao que 
hoje é a Secretaria de Cultura do DF. 

(D) A Terracap transformou-se na Secretaria de Cultu-
ra do DF. 

(E) A Concha Acústica foi o primeiro palco de Brasília.

3-) Recorramos ao texto: “Localizada às margens do 
Lago Paranoá, no Setor de Clubes Esportivos Norte (ao lado 
do Museu de Arte de Brasília – MAB), está a Concha Acústica 
do DF. Projetada por Oscar Niemeyer”. As informações con-
tidas nas demais alternativas são incoerentes com o texto.

RESPOSTA: “A”.

 LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL. 

INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM NÃO VERBAL
 (TABELAS, FOTOS, QUADRINHOS, ETC.)

A Interpretação de linguagem não verbal requer uma 
construção de sentidos. Torna-se necessária a utilização 
de processos de significação como: percepção da atuali-
dade, a representação do mundo, a observação dos deta-
lhes visuais e/ou linguísticos, a transformação de lingua-
gem conotativa (sentido mais usual) em denotativa (senti-
do amplificado pelo contexto, pelos aspetos socioculturais 
etc). 

Exemplos:

Tirinha

Charge

Tirinhas Populares
- Calvin & Haroldo (Calvin & Harold), de Watterson 

(EUA). Calvin é um menino inteligente, criativo e sonhador, 
que tem um amigo imaginário, seu tigre de pelúcia, Harol-
do. É um garoto que tem problemas de comportamento 
e mal-compreendido. Suas críticas indiretas são à escola, 
aos pais à forma como os adultos veem as crianças.

- Mafalda, de Quino (Argentina). Mafalda é uma me-
nina superinteligente e entendida de política, ética e ques-
tões sociais.

- Hagar, o Horrível, de Dik Browne (EUA), sempre traz 
discussões relacionadas à história ocidental, arte, vida pri-
vada e relações familiares.

- Garfield, de Jim Davis (EUA), é a série de tiras mais 
lidas do mundo, junto com Calvin & Harold e Penauts. 
Além da preguiça e fome voraz, o gato discute questões 
de ciência, problemas psicológicos e físicos (saúde, obe-
sidade, tédio, fobias etc). Além disso, mostram os animais 
antropomorfizados e “donos de casa”.

Charge

A charge ou cartum é um desenho de caráter humo-
rístico, geralmente veiculado pela imprensa. Ela também 
pode ser considerada como texto e, nesse sentido, pode 
ser lida por qualquer um de nós. Trata-se de um tipo de 
texto muito importante na mídia atual, graças à sua capa-
cidade de fazer, de modo sintético, críticas político-sociais.

Um público muito amplo se interessa pela charge, tan-
to pelo uso do humor e da sátira, quanto por exigir do leitor 
apenas um pequeno conhecimento da situação focalizada, 
para se reconhecerem as referências e insinuações feitas 
pelo autor.
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Tabela

Quanto às tabelas, há diversas formas de usá-las para 
organizar as informações. Elas podem aparecer em ordem 
crescente ou decrescente, no caso de números, ou em 
ordem alfabética, quando são compostas de nomes, por 
exemplo.

QUESTÕES

01. Sobre as linguagens verbal e não verbal, estão 
corretas, exceto:

a) a linguagem não verbal é composta por signos so-
noros ou visuais, como placas, imagens, vídeos etc.

b) a linguagem verbal diz respeito aos signos que são 
formados por palavras. Eles podem ser sinais visuais e so-
noros.

c) a linguagem verbal, por dispor de elementos linguís-
ticos concretos, pode ser considerada superior à lingua-
gem não verbal.

d) linguagem verbal e não verbal são importantes, e o 
sucesso na comunicação depende delas, ou seja, quan-
do um interlocutor recebe e compreende uma mensagem 
adequadamente.

02. Qual o tipo de linguagem utilizada abaixo:

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-
-nao-verbal/

A) Linguagem verbal
B) Linguagem não verbal
C) Linguagem mista
D) Linguagem conotativa

03. Quando assistimos um jogo de futebol, as lingua-
gens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas 
abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas 
de futebol:

A) Bandeiras de impedimento

B) Cartões vermelho e amarelo
C) Locutor do Futebol
D) O apito do juiz

04. UERJ

Mineiro de Araguari, o cartunista Caulos já publicou 
seus trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do 

Brasil e o The New York Times

No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é 
reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não 
verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos 
contribui para expressar principalmente a seguinte ideia:

A) dificuldade de conexão entre as pessoas
B) aceleração da vida na contemporaneidade
C) desconhecimento das possibilidades de diálogo
D) desencontro de pensamentos sobre um assunto

05. Gráficos são exemplos de utilização simultânea 
das linguagens verbal e não verbal. É preciso analisar as 
duas ocorrências para a compreensão do texto.

Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos 
textuais são fundamentais para o entendimento total da 
mensagem transmitida. No gráfico em questão, a lingua-
gem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção 
mostrar ao leitor que:
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A) O número de casamentos entre pessoas acima de 
60 anos diminuiu em um período de cinco anos.

B) O número de pessoas acima de 60 anos que estão 
inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente in-
verso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa 
etária.

C) Apresenta dados para o leitor que comprovam o au-
mento no número de casamentos entre pessoas acima de 
60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas 
acima de 60 anos no mercado de trabalho.

D) Apresenta a preocupação com a diminuição no nú-
mero de casamentos entre pessoas de várias faixas etárias 
da população brasileira, assim como a dificuldade dessas 
pessoas para conseguir emprego no mercado de trabalho.

RESPOSTAS

01 C

02 C

03 C

04 A

05 C

SIGNO LINGUÍSTICO: SIGNIFICANTE E SIGNI-
FICADO. SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: SI-
NONÍMIA, ANTONÍMIA, PARONÍMIA, HOMONÍ-

MIA. POLISSEMIA.

SIGNIFICADO DAS PALAVRAS

Semântica é o estudo da significação das palavras 
e das suas mudanças de significação através do tempo 
ou em determinada época. A maior importância está em 
distinguir sinônimos e antônimos (sinonímia / antonímia) e 
homônimos e parônimos (homonímia / paronímia).

Sinônimos

São palavras de sentido igual ou aproximado: alfabeto 
- abecedário; brado, grito - clamor; extinguir, apagar - abo-
lir.

Duas palavras são totalmente sinônimas quando são 
substituíveis, uma pela outra, em qualquer contexto (cara 
e rosto, por exemplo); são parcialmente sinônimas quan-
do, ocasionalmente, podem ser substituídas, uma pela ou-
tra, em determinado enunciado (aguardar e esperar).

Observação: A contribuição greco-latina é responsá-
vel pela existência de numerosos pares de sinônimos: ad-
versário e antagonista; translúcido e diáfano; semicírculo e 
hemiciclo; contraveneno e antídoto; moral e ética; colóquio 
e diálogo; transformação e metamorfose; oposição e an-
títese. 

Antônimos

São palavras que se opõem através de seu significa-
do: ordem - anarquia; soberba - humildade; louvar - cen-
surar; mal - bem.

Observação: A antonímia pode se originar de um pre-
fixo de sentido oposto ou negativo: bendizer e maldizer; 
simpático e antipático; progredir e regredir; concórdia e 
discórdia; ativo e inativo; esperar e desesperar; comunista 
e anticomunista; simétrico e assimétrico.

Homônimos e Parônimos

- Homônimos = palavras que possuem a mesma gra-
fia ou a mesma pronúncia, mas significados diferentes. 
Podem ser

a) Homógrafas: são palavras iguais na escrita e dife-
rentes na pronúncia:

rego (subst.) e rego (verbo);
colher (verbo) e colher (subst.);
jogo (subst.) e jogo (verbo);
denúncia (subst.) e denuncia (verbo);
providência (subst.) e providencia (verbo).

b) Homófonas: são palavras iguais na pronúncia e di-
ferentes na escrita:

acender (atear) e ascender (subir);
concertar (harmonizar) e consertar (reparar);
cela (compartimento) e sela (arreio);
censo (recenseamento) e senso (juízo);
paço (palácio) e passo (andar).

c) Homógrafas e homófonas simultaneamente (ou 
perfeitas): São palavras iguais na escrita e na pronúncia:

caminho (subst.) e caminho (verbo);
cedo (verbo) e cedo (adv.);
livre (adj.) e livre (verbo).

- Parônimos = palavras com sentidos diferentes, po-
rém de formas relativamente próximas. São palavras pa-
recidas na escrita e na pronúncia: cesta (receptáculo de 
vime; cesta de basquete/esporte) e sesta (descanso após 
o almoço), eminente (ilustre) e iminente (que está para 
ocorrer), osso (substantivo) e ouço (verbo), sede (subs-
tantivo e/ou verbo “ser” no imperativo) e cede (verbo), 
comprimento (medida) e cumprimento (saudação), autuar 
(processar) e atuar (agir), infligir (aplicar pena) e infringir 
(violar), deferir (atender a) e diferir (divergir), suar (trans-
pirar) e soar (emitir som), aprender (conhecer) e apreen-
der (assimilar; apropriar-se de), tráfico (comércio ilegal) e 
tráfego (relativo a movimento, trânsito), mandato (procu-
ração) e mandado (ordem), emergir (subir à superfície) e 
imergir (mergulhar, afundar).
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HISTÓRICO MUNICIPAL. 

A região onde está situado o município era primitiva-
mente habitada por índios tamoios que foram surpreendi-
dos pelos primeiros conquistadores, portugueses e france-
ses. São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo 
colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu desmembramento, 
iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, 
que instalaram uma fazenda na zona conhecida como Co-
lubandê no começo do século XVII, às margens da atual 
rodovia RJ-104.

Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, já que, 
segundo registros da época, a localidade-sede ocupava 
uma área de 52 km², com cerca de seis mil habitantes, 
sendo transformada em freguesia. Visando à facilidade 
de comunicação, a sede da sesmaria foi posteriormente 
transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi cons-
truída uma capela, monumento atualmente restaurado. O 
conjunto de marcos históricos remanescentes do século 
XVII inclui a fazenda Nossa Senhora da Boa Esperança, 
em Ipiíba, a propriedade do capitão Miguel Frias de Vas-
concelos, no Engenho Pequeno, a capela de São João, 
o porto do Gradim e a Fazenda da Luz, em Itaóca; todos 
lembranças do passado colonial de São Gonçalo.

No século XVIII, o progresso econômico atingiria 
proporções maiores e, ao lado das fazendas, não eram 
poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma 
forma que prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, 
milho e arroz. O comércio desenvolvia-se na mesma pro-
porção das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos 
de transporte de gêneros e passageiros davam maior mo-
vimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros 
portos das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro.

Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonça-
lo é emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, 
através do decreto estadual nº 124. Em 1892, o decreto nº 
1, de 8 de maio, suprime o município de São Gonçalo, rein-
corporando-o a Niterói pelo breve período de sete meses, 
sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do 
mesmo ano. Em 1922, o decreto 1797 concede-lhe nova-
mente foros de cidade, revogada no em 1923, fazendo a 
cidade baixar à categoria de vila. Finalmente, em 1929, a 
Lei  nº  2335, de 27 de dezembro, concede a categoria de 
cidade a todos as sedes do município.

QUADRO SINÓTICO

1579 6 de abril Sesmaria

1644 26 de outubro Criação da Freguesia

1645 22 de janeiro Freguesia (pedido de 
jurisdição)

1647 10 de janeiro Freguesia (confirmação)

1819 10 de maio Suspensão da condição 
de Freguesia; passa a 
distrito de Niterói

1890 22 de setembro Elevação a Vila e Muni-
cípio

1890 12 de outubro Instalação do Município

1892 08 de maio Supressão do Município

1892 17 de dezembro Restauração do Muni-
cípio

1922 20 de novembro Elevação à Cidade

1923 Suspensão da condição 
de Cidade; retorno a 
condição de Vila

1929 27 de dezembro Restauração da condição 
de Cidade

A partir de então (1929), o Município de São Gonçalo, 
inicia, de forma mais tranqüila, sua trajetória rumo ao pro-
gresso e ao sucesso.

Em 1943, ocorre nova divisão territorial no Estado do 
Rio de Janeiro e desta vez, São Gonçalo perde o Distrito 
de Itaipú para o município de Niterói, restando-lhe apenas 
cinco distritos, quais sejam: São Gonçalo (sede), Ipiíba, 
Monjolo, Neves e Sete Pontes que permanecem até os 
dias atuais.

Neste mesmo período, décadas de 40 e 50, inicia-
-se a instalação, em grande escala, de grandes fábricas 
e indústrias em São Gonçalo. Seu parque industrial era 
o mais importante do Estado, o que lhe valeu o apelido 
de Manchester Fluminense (uma referência à cidade de 
Manchester, na Inglaterra, caracterizada pelo seu grande 
desenvolvimento industrial).

- O DESENVOLVIMENTO
São Gonçalo teve sua ocupação originária em conse-

quência do processo brasileiro de surgimentos de núcleos 
iniciais, ligados aos ciclos econômicos em que se desdo-
bra a história do Brasil.

Engenhos de açúcar, associados à lavoura de milho 
e criação de gado, e exploração de minérios explicam as 
ocupações (europeias) em núcleos iniciais, apesar de ter 
a Coroa Portuguesa (governo) dividido o Brasil em Capi-
tanias Hereditárias. As Capitanias, por sua vez eram di-
vididas em Sesmarias. Pertencíamos a Capitania de São 
Vicente e a nossa Sesmaria ganhou o nome de São Gon-
çalo.

No século XVIII, a capela de São João, no Porto do 
Gradim e a Fazenda da Luz na ilha de Itaóca são lembran-
ças de um passado colonial em São Gonçalo onde predo-
minava um modelo primário exportador que beneficiava as 
zonas portuárias da então cidade do Rio de Janeiro. Neste 
século a freguesia de Itaipú às margens das lagoas de Itai-
pú e Piratininga completava a expansão de São Gonçalo.

Em São Gonçalo, cerca de 30 engenhos operavam em 
1860. Portos como o de Guaxindiba, Boaçú, Porto Novo, 
Porto Velho e Porto de São Gonçalo viveram dias de gran-
de movimentação e hoje passam à história do município, 
dando nomes a bairros da cidade na atualidade. Desta 
época, as Fazendas do Engenho Novo e Jacaré (1800), 
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ambas de propriedade do Barão de São Gonçalo, o Cemi-
tério de Pachecos (1842) e a propriedade do Conde Beau-
repaire Rohan na Covanca (1820).

Neste século então se inicia a difusão da produção ca-
feeira e ela é responsável pelo povoamento do planalto 
fluminense. Algumas mudas de café chegaram ao Brasil, 
vindo da Guiana Francesa. O primeiro lugar a ser plantado 
café foi São Gonçalo, porém o plantio não vingou devido 
ao tipo do solo; apesar disso o cultivo do café se expandiu 
pela Serra do Mar, indo em direção a terras mineiras e 
paulistas. Tivemos em nossas terras uma fraca expansão 
cafeeira, mas a experiência nos trouxe benefícios, como a 
ampla construção de ferrovias, o que facilitou o escoamen-
to e o recebimento de produtos. O trecho da ferrovia Porto 
das Caixas (em Itaboraí – cidade vizinha) até o Distrito de 
Neves em São Gonçalo foi o responsável pela formação 
de aglomerações humanas e vilas que utilizavam as es-
tações de Guaxindiba, São Gonçalo e Porto da Madama.

Em 1890, o distrito de São Gonçalo, correspondendo 
às primitivas freguesias, é desmembrado de Niterói. Em 
1895, inaugura-se uma ferrovia que fazia o trajeto de São 
Gonçalo (Neves) a Cidade vizinha de Maricá. Eram duas 
as estradas de ferro que possuíamos nesta época: Leopol-
dina e Maricá.

Os dois vetores ferroviários acima mencionados defi-
niram e foram responsáveis pelo seu desenho urbano de 
ocupação observado na cidade, que se inicia em torno das 
estações dos trens e segue por suas margens. Posterior-
mente houve um processo de ocupação urbana nas proxi-
midades das estradas que cortam a cidade.

 Atualmente a cidade cresce mais amplamente em to-
das as direções. O primeiro vetor ferroviário, que se ini-
ciava em Niterói (RFFSA – Rede Ferroviária Fluminense 
Sociedade Anônima) se estendeu na direção da região 
serrana e o vetor São Gonçalo (1ª Estação em Neves) Ma-
rica se desenvolve quase paralelo ao interior, ate encontrar 
o Rio Guaxindiba e deste segue em direção do vale do rio 
Aldeia em direção sul, deixando o município na altura da 
Serra do Calaboca, no caminho da região dos lagos Flumi-
nenses ou Baixada Litorânea. A partir de 1929 passaram 
a fazer parte da cidade os pitorescos bondes a vapor. Pe-
quenos trens da “Tramway Rail  fluminense”, que faziam 
o trecho de Neves a Alcântara. Por curto período, na dé-
cada de 1930, um novo produto agrícola para exportação 
aparece em São Gonçalo e outras cidades: a citricultura 
(laranjas e limões).

No período da II Guerra Mundial (1939-1945) São 
Gonçalo cresce de forma meteórica. Suas grandes fazen-
das vão aos poucos sendo desmembradas em sítios, chá-
caras e terrenos de uso urbano e nos tornamos solo fértil 
para o desenvolvimento.

No governo de Joaquim de Almeida Lavoura, o muni-
cípio teve sua grande arrancada para a urbanização com 
o calçamento e asfaltamento das principais vias que atual-
mente ligam Niterói à Alcântara.

Lavoura, como é mais conhecido, governou São Gon-
çalo por três vezes, a saber: de 31/01/1955 à 20/01/1959; de 
31/01/1963 à 30/01/1967 e de  31/01/1973  à  12/08/1975.

PRIMEIROS BAIRROS

São Gonçalo possui atualmente 92 bairros e outros 
tantos sub-bairros, originados, em sua maioria, a partir do 
loteamento de terras que outrora foram fazendas, sítios ou 
chácaras. Jaime dos Santos Figueiredo foi um dos primei-
ros a realizar o loteamento das terras; seu empreendimen-
to deu origem ao que hoje é o bairro Paraíso. Segue abai-
xo um breve resumo sobre o surgimento de alguns dos 
principais bairros de São Gonçalo¹.

*BARRO VERMELHO: a  região onde o bairro foi 
fundado possuía um barro de cor avermelhada, muito utili-
zado na produção de tijolos e telhas; ali foi construída um 
olaria que explorava a potencialidade local.

*BRASILÂNDIA: o local foi inicialmente uma fazenda. 
Seu dono, Alberto Paiva, a vendeu para Sr. Coimbra, que 
a loteou para a construção de casas populares. O bairro, 
construído por José Rodrigues Amoreim, foi fundado em 
20 de maio de 1945, data em que a Pedra Fundamental 
foi colocada. Seus primeiros logradouros foram rua Minas 
Gerais, rua Rio Grande do Norte e rua Santa Catarina, 
onde havia 48 casas.

*CAMARÃO sua ocupação foi iniciada após o lote-
amento das terras do Sr. Alfredo Camarão, realizado por 
suas filhas Luiza e Ana Camarão. No ano de 1950 mais 
de 300 lotes foram colocados a venda pela Imobiliária São 
Gonçalo. No passado as terras em que foi fundado o bairro 
faziam limite com  a propriedade dos Srs. Ismael Branco e 
Amilce Branco; atualmente seus limites são as ruas Rodri-
gues da Fonseca, Zélio de Morais, Capitão João Manoel, e 
rua Abílio José de Mattos.

*COVANCA: o que antes era conhecido como Estra-
da do Pião, recebeu o nome de Covanca pela forma do 
seu terreno (covanca significa “ terreno cercado de morros 
com  apenas uma entrada natural”).

O primeiro tipo de ocupação foi uma vila, com cerca de 
20 casas, próxima ao casarão da fazenda Covanca, pro-
priedade da família Beaurepaire Rohan. A vila foi constru-
ída a mando da própria família e tempos depois passou a 
ser chamada Avenida Aragão.

*ENGENHO PEQUENO: o bairro, rico em fontes 
naturais e recursos minerais, recebeu este nome devido 
à existência do engenho da propriedade do Sr. João de 
Araújo Caldeira, a Fazenda do Engenho.

*GALO BRANCO: assim como o bairro Zé Garoto, a 
história deste bairro está associada ao sucesso e popula-
ridade de um comerciante local. O fazendeiro em questão, 
do qual não se sabe o nome, foi um dos primeiros proprie-
tários e moradores da região; possuía um comércio na rua 
São Pedro em Niterói, a “Casa de Ferragens Galo Branco”. 
Para se chegar a localidade, conhecida atualmente como 
Chumbada, seus vizinhos passaram a usar sua porteira 
como ponto de referência, que ficou conhecida por eles 
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como Homem do Galo Branco. O comerciante por sua vez 
resolveu colocar na porteira a estátua de um galo de louça 
na cor branca, objeto que virou referência para aqueles 
que almejavam chegar a sua fazenda ou que seguiam para 
propriedades vizinhas. Assim surgiu o bairro Galo Branco. 

*GRADIM: logo no início da história do município foi 
construído na localidade um porto pesqueiro. Muito concorri-
do, o Porto da Ponte, que ficava próximo ao Porto de Neves, 
possuía um intenso comércio, fruto da frequente presença 
de barcos pesqueiros que ali atracavam para deixar a pesca.

*GUAXINDIBA: o nome deste bairro tem como ori-
gem o rio Guaxindiba, o principal rio da cidade de São 
Gonçalo. A localidade recebeu seu nome ainda no século 
XVII. O processo de ocupação do futuro bairro veio com 
a instalação da Fábrica de Cimento Portland, em 1933, 
numa área que hoje pertence ao bairro Bom Retiro.

*JOCKEY (JÓQUEI): a história do bairro está atrela-
da ao Jockey Club de São Gonçalo. Após sua construção 
a localidade foi rapidamente habitada e recebeu muitas 
melhorias. Com o fechamento do Jockey, findaram as me-
lhorias, mas os moradores permaneceram no local e man-
tiveram o nome da localidade e futuro bairro.

*JURUMENHA: Dr. Antônio Pinheiro M. L. Jurumenha 
era um dos proprietários da fazenda que deu origem ao 
bairro. A propriedade, que possuía duas olarias e realiza-
va também a exploração de rocha para extração de pedra 
britada, foi loteada, e seus empregados a ocuparam. A 
ocupação foi então iniciada na parte baixa, em meados do 
século XX. Durante a década de 90, com o avanço das in-
vasões, foi loteada também a parte alta da antiga fazenda 
– boa parte do seu morro, que faz parte dos bairros Santa 
Catarina e Parada 40, ainda está preservada. 

*PARADA 40: o nome tem influência do uso de um 
meio de transporte comum na cidade durante muitos anos: 
o bonde. Contando a partir do ponto de saída (Niterói), o 
passageiro tinha um total de 40 paradas (pontos) exata-
mente naquela localidade, daí o nome “Parada 40”.

*PORTO DA MADAMA: nas terras do atual bairro 
havia um porto muito importante responsável pelo recebi-
mento da lenha proveniente do município de Cachoeiras 
de Macacu. O ilustre comerciante Paulo José Leroux, que 
morava próximo ao porto, teve como colaboradora a avó, 
Maria Margarida          Bazim Desmarest. Muito popular na 
comunidade, a avó do comerciante era chamada de Mada-
ma (como os brasileiros entendiam a pronuncia francesa). 
O porto passou então a se chamar “Porto da Madama”; 
quando fundado, o bairro que compreendia esta localidade 
assim foi chamado também.      

*PORTO DA PEDRA E PORTO VELHO: o surgi-
mento de ambos os bairros está relacionado aos portos 
que as localidades abrigavam. Estes portos, abastecidos 
por burros de carga e cargueiro de bois, levavam a produ-
ção agrícola até os barcos que neles atracavam.

*MONJOLOS: o local tem em abundância um tipo de 
vegetal chamado monjolo.

*TRINDADE: surgiu após o loteamento da Fazen-
da Santíssima Trindade, que data de 11 de dezembro de 
1951. A proprietária, D. Leonor Corrêa e seus filhos foram 
os responsáveis pelo loteamento, realizado através da 
Imobiliária Trindade, que pertencia a seus herdeiros.

*VENDA DA CRUZ: a área do bairro  foi definida a 
partir da junção das terras dos Beaurepaire Rohan, do Te-
nente Juvenal Jardim (Tenente Jardim), da Baronesa de 
Goitacazes e do comerciante Antônio Cruz. A Fazenda Pa-
raíso, propriedade do Conde de Beaurepaire, é considera-
da ainda hoje um marco da fundação do bairro; ali nasce-
ram seus filhos, em especial o Visconde Henrique Pedro 
Carlos de Beaurepairre Rohan. Uma das versões que jus-
tificam o nome conferido ao bairro fala de uma grande cruz 
que foi incrustada no Morro do Cruzeiro.

*RIO DO OURO: o surgimento de bairros ao longo 
das margens de vias e ferrovias que cortam a cidade é 
uma marca do processo de ocupação do solo gonçalense, 
e Rio do Ouro é um exemplo disso. Seu desenvolvimento 
começou à margem esquerda da estrada, onde funcionava 
a cerâmica Rio do Ouro, produtora de manilhas. Com a ida 
de Itaipu para Niterói o bairro passou fazer parte tanto do 
município de Niterói quanto de São Gonçalo.

*TRIBOBÓ: a localidade que deu origem ao bairro era 
composta por vários riachos, além da lagoa do Capote. 
Tornou-se o mais importante centro de avicultura do esta-
do do Rio de Janeiro, o que levou a criação da Cooperati-
va Avícola de São Gonçalo. Todo esse progresso fez com 
que o lugarejo, chamado Tribobó, ficasse popular e fosse 
elevado a bairro.

*VÁRZEA DAS MOÇAS: surgiu com a construção 
das casas dos operários de uma fábrica de manilhas e te-
lhas, do tipo Marselhesa, instalada na Fazenda Ipiíba de 
Malheiros. Com as posteriores alterações nos limites de 
Niterói e São Gonçalo, o bairro passou a fazer parte de 
ambas as cidades.

* VISTA ALEGRE: seu processo de ocupação foi ini-
ciado com a construção da Vila Operária para os empre-
gados da Cerâmica Vista Alegre; antes de se tornar bairro, 
a localidade era caracterizada pela produção de louças e 
mosaicos.

*PORTO DO ROSA: o nome do bairro é herança da 
antiga Olaria Porto do Rosa, localizada na fazenda do Ca-
pitão Antônio José de Souza Rosa. A porteira de sua pro-
priedade ficava próxima ao local onde eram empilhadas 
as mercadorias que chegavam e partiam do porto, o que a 
transformou em ponto de referência para os moradores da 
redondeza e para os barqueiros e comerciantes. A locali-
dade ficou assim conhecida como Porto do Rosa, e assim 
foi reconhecida pela Câmara de Vereadores.
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*NEVES: outro bairro cuja origem remete ao funcio-
namento no local de um porto. Localizado num ponto es-
tratégico por estar próximo as cidades de Niterói e Rio de 
Janeiro, o Porto de Neves promovia um escoamento fa-
cilitado de toda a produção oriunda de São Gonçalo. Ali 
foi construído o Mercado Público Cônego Goulart, criado 
para atender à demanda de mercadorias de diversos se-
tores. Porém o grande volume de peixe trazido de todo o 
litoral gonçalense e revendido no mercado fazia com que o 
mesmo parecesse um local exclusivo de venda de peixes.

*PATRONATO: inicialmente a localidade era conhe-
cida pelo nome da fazenda que ali havia: “Fazenda Jaca-
ré”, propriedade do Barão de São Gonçalo. Em 1948, foi 
denominada Vila Éden. Mais tarde, após a construção do 
Patronato de Menores, foi denominada Patronato.

*PORTO NOVO: assim como o bairro Patronato, Por-
to Novo originou-se a partir do desmembramento da Fa-
zenda Jacaré, do Barão de São Gonçalo.

*VILA LAGE: antes de ser conhecida pelo nome “Vila 
Lage”, a área em que se consolidou o futuro bairro  era 
chamada de “Vila Operária”. A vila de casas geminadas foi 
construída a mando de uma fábrica local para que ali seus 
funcionários pudessem morar. Posteriormente, em 1942, 
a comunidade recebeu o Clube Social Vila Lage, trazendo 
consigo grande prestígio e orgulho aos habitantes locais. 
As reformas diferenciadas das casas promoveu a desca-
racterização da vila, processo iniciado ao final do século 
XX.

*ZÉ GAROTO: sua história está vinculada à existên-
cia de uma pessoa em particular, o imigrante português 
José Alves de Azevedo, que aos dez anos de idade che-
gou à São Gonçalo. Muito popular entre a população local, 
o português era carinhosamente chamado de “Zé Garoto” 
(Zé por causa de seu nome, José, e Garoto porque era co-
mum chamar meninos desta forma). Já adulto, Zé Garoto 
trabalhava como comerciante. Possuía um armazém onde 
hoje é o prédio do Antigo Fórum da cidade; suas terras 
englobavam a área em que hoje encontramos a Escola 
Estadual Nilo Peçanha e a principal praça da cidade, a 
Praça Professora Estephania de Carvalho, conhecida po-
pularmente como Praça do Zé Garoto. Entre o armazém e 
o espaço onde hoje ficam a escola e a praça havia o Largo 
(do Zé Garoto), ponto obrigatório do bonde com destino à 
Alcântara.

CURIOSIDADES

* As histórias do Santo “São Gonçalo”:

Texto do Historiador Gonçalense Prof. Salvador Mata 
e Silva

PRIMEIRA HISTÓRIA

São Gonçalo é um santo português com culto permiti-
do pelo papa Júlio III em 24 de abril de 1551. Nascido em 
Tagilde no ano de 1187, estudou rudimentos com um devo-
to sacerdote. Depois, freqüentou a escola arqui-episcopal 
em Braga. Após ordenado sacerdote, foi nomeado pároco 
de São Paio de Vizela. foi a Roma e Jerusalém.

No regresso, São Gonçalo passou por um período de 
busca interior e encontrou na experiência popular a manei-
ra de converter pecadores. Para converter as prostitutas, 
ele se vestia de mulher, tocava viola e dançava alegremen-
te, apesar de pregos no sapato, o que feria seus pés. O 
santo zelava pela virtuosidade das mulheres; organizava, 
para elas, danças nos dias de sábado até se cansarem. 
Ele entendia que as mulheres que participassem dessas 
danças aos sábados não cairiam em tentação no domingo.

Quando vigário de São Paio de Vizela, fez vários casa-
mentos de mulheres que perderam a virgindade. Pregou e 
operou supostos milagres por todo o norte de Portugal. So-
bre o rio Tâmega construiu uma ponte. São Gonçalo mor-
reu no dia 10 de janeiro de 1259 em Amarante, no Douro, 
à margem direita do rio Tâmega, em Portugal. Após sua 
morte, passou a ser protetor dos violeiros, remédio contra 
as enchentes, além de casamenteiro.

Diz a lenda que a mulher que tocar com alguma parte 
do corpo o túmulo do santo, em Portugal, terá casamento 
garantido dentro de, no máximo, um ano. A dança inventa-
da por ele continuou sendo realizada por diversos grupos 
que além de festejar o santo, pagam promessas feitas a 
ele. A devoção ao santo no povoado Mussuca, na cidade 
de Laranjeiras, Sergipe, é feita de maneira alegre, ao som 
de duas violas; dois cavaquinhos; uma caixa (tocada pelo 
patrão do grupo, Sr. Sales, 59 anos e 20 de São Gonçalo) 
e dois pulés (instrumento musical feito de bambu).

Além dos tocadores, participam os dançadores (em 
número de oito em pagamento de promessa, poddo au-
mentar, dependendo da ocasião) e a mariposa, mulher 
que segura a imagem do santo em um barco, visto que 
na Mussuca, acredita-se que o santo tenha sido marinhei-
ro em virtude da vinculação de sua vida ao mar ou a rio 
Tâmega.

SEGUNDA HISTÓRIA

Beato Gonçalo de Amarante São Gonçalo é o santo 
português que, sobretudo no Norte de Portugal, goza da 
maior devoção, logo depois de Santo Antônio de Lisboa. 
Na sua História Eclesiástica de Portugal, o Padre Miguel 
de Oliveira diz apenas o seguinte: «S. Gonçalo de Ama-
rante que se supõe falecido a 10 de Janeiro de 1259; o seu 
culto foi permitido pelo Papa Júlio III (24 de Abril de 1551) 
e confirmado por Pio IV (1561); Clemente X estendeu o 
ofício e a Missa a toda a Ordem dominicana (1671)».

Terá sido São Gonçalo uma invenção posta ao serviço 
de uma qualquer ideia ou propósito, ou podemos perceber 
o percurso da sua devoção ou do seu culto? O mais antigo 
documento que se refere a São Gonçalo, é um testamento 
de 18 de Maio de 1279 em que uma tal Maria Johannis 
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lega os seus bens à Igreja de São Gonçalo de Amarante. Quer dizer, uns 20 anos depois da morte de São Gonçalo existia 
uma igreja dita «de São Gonçalo de Amarante». E há outros documentos... e escritos sobre a figura de São Gonçalo e o 
seu culto.

Na biografia oficial de São Gonçalo, apresentada como tal a partir do Flos Sanctorum de 1513, não há dúvidas: Gon-
çalo, nasceu em Tagilde, estudou rudimentos com um devoto sacerdote e frequentou depois a escola arqui-episcopal de 
Braga. Ordenado sacerdote foi nomeado pároco de São Paio de Vizela. Depois foi a Roma e Jerusalém; no seu regresso 
vendo-se desapossado do seu benefício prosseguiu um caminho de busca interior já anteriormente encetado, depois foi 
a experiência da vida eremítica, a pregação popular, e logo caiu na ambiência mendicante da época, após o que se faria 
dominicano.

As coisas não são assim tão lineares. De qualquer modo, tenha sido padre diocesano, cónego de Santa Maria em Gui-
marães, beneditino ou dominicano, tenha - quase por certo - passado de uma a outra condição, nenhuma destas hipóteses 
esbate a riqueza e o vigor da sua figura.

Fonte: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/historia.php

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

São Gonçalo pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, 
Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Ni-
terói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá

O município tem uma área total de 247,7 quilômetros quadrados, correspondentes a 3,7% da área da Região Metro-
politana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Itaboraí, Maricá, Niterói e baía de Guanabara.

Os principais acessos a São Gonçalo são pela BR-101 e RJ-104, que acessam Niterói, ao sul, e Itaboraí, ao norte. A 
RJ-106 alcança Maricá, a leste

As imagens a seguir apresentam o mapa do município e uma perspectiva de satélite capturados dos programas 
Google Maps e Google Earth, em março de 2016.
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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL – LDB Nº 9.394/96: PRINCÍPIOS, 
FINS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA-

CIONAL; NÍVEIS E MODALIDADES DE EDUCA-
ÇÃO E ENSINO. O ENSINO FUNDAMENTAL A 

PARTIR DA LEI Nº 9.394/96; 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tem 
92 artigos, divididos em 9 títulos. São eles:

1. Da Educação.
2. Dos Princípios e Fins da Educação Nacional.
3. Do Direito à Educação e do Dever de Educar.
4. Da Organização da Educação Nacional.
5. Dos Níveis e das Modalidades de Educação e En-

sino.
6. Dos Profissionais da Educação.
7. Dos Recursos financeiros.
8. Das Disposições Gerais.
9. Das Disposições Transitórias.

A LDB disciplina a educação escolar e orienta os prin-
cípios de funcionamento da educação no país. Por isso é 
tão cobrada em concursos públicos na área de educação.

Os princípios da Educação

Boa parte das questões de concurso sobre a LDB fo-
cam na parte principiológica da Lei. Detalhes mais espe-
cíficos (como o financiamento da educação) dificilmente 
caem.

Se você entender o “espírito” da LDB já tem boas 
chances de acertar questões. Por isso vale a pena conhe-
cer os Princípios e Fins da Educação, que são 13:

- Igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola.

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
- Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
- Coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino.
- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais.
- Valorização do profissional da educação escolar.
- Gestão democrática do ensino público, na forma des-

ta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.
- Garantia de padrão de qualidade.
- Valorização da experiência extraescolar.
- Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais.
- Consideração com a diversidade étnico-racial.
- Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.

Os deveres do Estado com a Educação

Para solidificar o entendimento do “espírito” da LDB, 
veja quais são os deveres do Estado com Educação:

- Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte 
forma: 

a) pré-escola; 
b) ensino fundamental;
 c) ensino médio.

- Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade.

- Atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação, transver-
sal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencial-
mente na rede regular de ensino.

- Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental 
e médio para todos os que não os concluíram na idade 
própria.

- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pes-
quisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um.

- Oferta de ensino noturno regular, adequado às con-
dições do educando.

- Oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas às 
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores as condições de acesso e perma-
nência na escola.

- Atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e as-
sistência à saúde.

- Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de in-
sumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 
ensino-aprendizagem.

- Vaga na escola pública de educação infantil ou de 
ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda 
criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos 
de idade.

Se você estudar e compreender essas obrigações do 
Estado e os princípios, certamente terá um bom desempe-
nho nas questões da sua prova.

Mesmo quando não souber exatamente o que pede a 
questão, ficará muito mais fácil respondê-la.

Infográfico com a LDB atualizada e resumida
Para ajudar a entender melhor a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, veja o infográfico a seguir, com a LDB 
atualizada e resumida:
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Como todo resumo, o infográfico traz apenas alguns 
insights para você relembrar e iniciar o aprofundamento 
na LDB.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência hu-
mana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 
e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 
do trabalho e à prática social.

TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspi-
rada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidarie-
dade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguin-
tes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola;

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

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógi-
cas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extraescolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (In-

cluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem 

ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)

TÍTULO III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar públi-
ca será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (qua-
tro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da se-
guinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, 

de 2013)
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cin-

co) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013)

III - atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação, trans-
versal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferen-
cialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013)

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental 
e médio para todos os que não os concluíram na idade 
própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas às 
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores as condições de acesso e perma-
nência na escola;

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suplemen-
tares de material didático-escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013)

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, defini-
dos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, 
de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do proces-
so de ensino-aprendizagem.

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de 
ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda 
criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de 
idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008).

Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, du-
rante o período de internação, ao aluno da educação bási-
ca internado para tratamento de saúde em regime hospita-
lar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser 
o Poder Público em regulamento, na esfera de sua com-
petência federativa. (Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018).

Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é di-
reito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo 
de cidadãos, associação comunitária, organização sindi-
cal, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para 
exigi-lo. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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§ 1o O poder público, na esfera de sua competência 
federativa, deverá: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013)

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes 
em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não 
concluíram a educação básica; (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013)

II - fazer-lhes a chamada pública;
III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela fre-

quência à escola.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder 

Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino 
obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em se-
guida os demais níveis e modalidades de ensino, confor-
me as prioridades constitucionais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste 
artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, 
na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, 
sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspon-
dente.

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade compe-
tente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, 
poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade 
de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de 
acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemen-
te da escolarização anterior.

Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 
(quatro) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013)

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacio-
nal e do respectivo sistema de ensino;

II - autorização de funcionamento e avaliação de qua-
lidade pelo Poder Público;

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o 
previsto no art. 213 da Constituição Federal.

Art. 7º-AAo aluno regularmente matriculado em insti-
tuição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é 
assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de 
crença, o direito de, mediante prévio e motivado requeri-
mento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia 
em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado 
o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a 
critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das 
seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 
VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal: (Incluído 
pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser 
realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno 
ou em outro horário agendado com sua anuência expres-
sa; (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade 
de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega defini-
dos pela instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 13.796, 
de 2019) (Vigência)

§ 1ºA prestação alternativa deverá observar os parâ-
metros curriculares e o plano de aula do dia da ausência 
do aluno. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019) (Vigência)

§ 2ºO cumprimento das formas de prestação alternati-
va de que trata este artigo substituirá a obrigação original 
para todos os efeitos, inclusive regularização do registro 
de frequência. (Incluído pela Lei nº 13.796, de 2019)(Vi-
gência)

§ 3ºAs instituições de ensino implementarão progres-
sivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e 
adaptações necessárias à adequação de seu funciona-
mento às medidas previstas neste artigo.(Incluído pela Lei 
nº 13.796, de 2019) (Vigência)

§ 4ºO disposto neste artigo não se aplica ao ensino 
militar a que se refere o art. 83 desta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 13.796, de 2019)(Vigência)

TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios organizarão, em regime de colaboração, os res-
pectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacio-
nal de educação, articulando os diferentes níveis e siste-
mas e exercendo função normativa, redistributiva e suple-
tiva em relação às demais instâncias educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organi-
zação nos termos desta Lei.

Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento)
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colabo-

ração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e insti-

tuições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Ter-
ritórios;

III - prestar assistência técnica e financeira aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desen-
volvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento 
prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua fun-
ção redistributiva e supletiva;

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos míni-
mos, de modo a assegurar formação básica comum;

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e procedimen-
tos para identificação, cadastramento e atendimento, na 
educação básica e na educação superior, de alunos com 
altas habilidades ou superdotação; (Incluído pela Lei nº 
13.234, de 2015)

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação;

 VI - assegurar processo nacional de avaliação do ren-
dimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 
em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino;
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LEI MUNICIPAL Nº 050 DE 1991 (ESTATUTO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO GONÇALO- RJ). DISPOSIÇÕES 
GERAIS. PROVIMENTO: DISPOSIÇÕES GE-

RAIS; NOMEAÇÃO; POSSE E EXERCÍCIO; ES-
TABILIDADE E ESTÁGIO PROBATÓRIO; REA-
DAPTAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. VACÂNCIA. 

DIREITOS E VANTAGENS: REMUNERAÇÃO; 
APOSENTADORIA; GRATIFICAÇÕES E ADI-

CIONAIS; GRATIFICAÇÕES PELO EXERCÍCIO 
DE CARGO EM COMISSÃO E DE FUNÇÃO 

GRATIFICADA; GRATIFICAÇÃO NATALINA; 
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO 
EM TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLU-
SIVA; ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO; 
ADICIONAL DE FÉRIAS; ADICIONAL DE PRO-

DUTIVIDADE; SALÁRIO FAMÍLIA; AUXÍLIO 
DOENÇA; VALE TRANSPORTE; LICENÇAS; 
FÉRIAS. REGIME DISCIPLINAR: DEVERES; 

PROIBIÇÕES. ACUMULAÇÃO. RESPONSABILI-
DADES. PENALIDADES. 

LEI Nº 50/1991

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO; Faço saber que a Câma-
ra Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DO ESTATUTO

Art. 1º Esta Lei dispõe o Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Município.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa 
legalmente investida em cargo público, de provimento efe-
tivo ou em comissão.

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e res-
ponsabilidades, previstas na estrutura organizacional, que 
deve ser cometido ao servidor.

Parágrafo Único - Os cargos públicos, acessíveis a to-
dos os brasileiros, são criados por Lei, com denominação 
própria e vencimento pago pelo cofre público.

Art. 4º Os cargos de provimento efetivo da Adminis-
tração Pública Municipal direta serão organizados em car-
reiras.

Art. 5º As carreiras serão organizadas em séries de 
classes semelhantes, hierarquizadas, observadas a natu-
reza e a complexidade das atribuições a serem exercidas 
por seus ocupantes na forma prevista na legislação espe-
cífica.

Art. 6º O servidor que for nomeado para cargo em co-
missão, receberá além do vencimento que percebe nor-
malmente o valor símbolo correspondente ao cargo em 
comissão, enquanto perdurar o comissionamento.

CAPÍTULO II
DO PROVIMENTO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º São requisitos básicos para o ingresso no ser-
viço público:

I - a nacionalidade brasileira;
II - o gozo de direitos políticos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - a idade mínima de 18 (dezoito) anos.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigên-

cia de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2º A lei reservará percentual de cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e defi-
nirá os critérios de sua admissão.

Art. 8º O provimento dos cargos públicos far-se-á me-
diante ato da autoridade competente de cada Poder.

Art. 9º A investidura em cargo público ocorrerá com a 
posse.

Art. 10 São formas de provimento em cargo público:
I - nomeação;
II - promoção;
III - readaptação;
IV - reversão;
V - aproveitamento;
VI - reintegração;
VII - transferência.

SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO

Art. 11 A nomeação far-se-á:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isola-

do ou de carreira;
II - em comissão, para cargos de confiança como tal 

declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
III - em substituição, para cargo em comissão e função 

gratificada, no impedimento legal e temporário do ocupan-
te.

Art. 12 A nomeação para cargo isolado ou de carrei-
ra depende de prévia habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de clas-
sificação e o prazo de sua validade.

Parágrafo Único - Os demais requisitos para o desen-
volvimento do servidor na carreira, mediante promoção e 
acesso, serão estabelecidos pela lei que fixará diretrizes 
do sistema de carreira na Administração Pública Municipal 
e seus regulamentos.
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SEÇÃO III
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 13 A investidura em cargo de provimento efetivo 
depende de aprovação prévia em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos.

Art. 14 O concurso público terá validade de até 2 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual pe-
ríodo.

§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições 
de sua realização serão fixados em edital, que será publi-
cado no órgão oficial ou em jornal diário de grande circula-
ção no Município.

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver 
candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de 
validade ainda não expirado.

Art. 15 O edital do concurso estabelecerá os requisitos 
a serem satisfeitos pelos candidatos.

SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 16 Posse é a aceitação expressa das atribuições, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com 
o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura 
do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da publicação do ato de provimento, prorrogável por 
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

§ 2º Em se tratando de servidor em licença, ou afas-
tado por qualquer outro motivo legal, exceto no caso de 
licença para tratamento de interesses particulares, o prazo 
será contado do término do impedimento.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração es-
pecífica.

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento por 
nomeação.

§ 5º No ato da posse o servidor apresentará obrigato-
riamente declaração dos bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de 
outro cargo ou emprego ou função pública.

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a 
posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.

Art. 17 A posse em cargo público dependerá de prévia 
inspeção médica oficial.

Parágrafo Único - Só poderá ser empossado aquele 
que for julgado apto física e mentalmente para o exercício 
do cargo.

Art. 18 Exercício é o efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo.

Parágrafo Único - À autoridade competente do órgão 
ou entidade para onde for designado o servidor compete 
dar-lhe exercício.

Art. 19 O início, a suspensão, a interrupção e o reinício 
do exercício serão registrados no assentamento individual 
do servidor.

Art. 20 O ocupante de cargo de provimento efetivo fica 
sujeito a jornada não superior a 44 (quarenta e quatro) ho-
ras semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer 
duração diversa.

Art. 21 O exercício de cargo em comissão exigirá de 
seu ocupante integral dedicação ao serviço podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da Administra-
ção.

SEÇÃO V
DA ESTABILIDADE E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 22 São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, os servidores nomeados em virtude de concur-
so público.

Art. 23 O servidor estável só perderá o cargo em vir-
tude de sentença judicial transitada em julgado ou de pro-
cesso administrativo disciplinar no qual lhe seja assegura-
do ampla defesa.

Art. 24 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, du-
rante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo, observados os 
seguintes fatores:

I - assiduidade;
II - pontualidade;
III - disciplina;
IV - capacidade de iniciativa;
V - produtividade;
VI - responsabilidade.
Art. 25 O chefe imediato do servidor em estágio pro-

batório informará a seu respeito, reservadamente, até 120 
(cento e vinte) dias antes do término do período, aos seus 
superiores hierárquicos, com relação ao preenchimento 
dos requisitos mencionados no artigo anterior.

§ 1º De posse da informação o titular da Secretaria 
remeterá ao órgão de pessoal parecer conclusivo a favor 
ou contra a confirmação do servidor em estágio.

§ 2º Após o parecer o órgão de pessoal se pronunciará 
apenas quanto aos incisos I, II, e III deste artigo.

§ 3º Se o parecer for contrário à permanência do servi-
dor, dar-se-lhe-á conhecimento deste, para efeito de apre-
sentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 4º O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a 
defesa à autoridade municipal competente, que decidirá 
sobre a exoneração ou manutenção do servidor.

§ 5º Se a autoridade considerar aconselhável a exo-
neração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo 
ato; caso contrário fica automaticamente ratificado o ato 
de nomeação.

Art. 26 A apuração dos requisitos mencionados no art. 
24 deverá processar-se de modo que a exoneração, se 
houver, possa ser feita antes de findo o período de estágio 
probatório.

Art. 27 Não ficará dispensado de novo estágio proba-
tório o servidor estável que for nomeado para outro cargo 
público municipal.
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SEÇÃO VI
DA READAPTAÇÃO

Art. 28 Readaptação é a investidura do servidor em 
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o servi-
dor será aposentado.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de carreira 
de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, ou 
por provimento em outro cargo.

§ 3º Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá 
acarretar aumento ou redução dos vencimentos do servi-
dor.

SEÇÃO VII
DA REVERSÃO

Art. 29 Reversão é o retorno à atividade do servidor 
aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, 
forem declarados insubsistentes os motivos determinantes 
da aposentadoria.

Art. 30 A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no car-
go resultante de sua transformação.

Parágrafo Único - Encontrando-se provido este cargo, 
o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até 
a ocorrência de vaga.

SEÇÃO VIII
DA REINTEGRAÇÃO

Art. 31 Reintegração é a reinvestidura do servidor no 
cargo anteriormente ocupado, ou em cargo resultante de 
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento ou 
não dos vencimentos, direitos e vantagens inerentes ao 
cargo.

§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor 
ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arti-
gos 39, 40, 41 e 42.

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual 
ocupante será obrigatoriamente provido em igual cargo, 
ainda que necessária a sua criação, como excedente ou 
não.

SEÇÃO IX
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 32 Transferência é a passagem do servidor es-
tável de cargo efetivo para outro de igual denominação, 
pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou ins-
tituição do mesmo Poder, obedecida as normas vigentes.

§ 1º A transferência ocorrerá ex-offício ou a pedido 
do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o 
preenchimento de vaga.

§ 2º Será admitida a transferência de servidor ocupan-
te de cargo em extinção para igual situação em quadro de 
outro órgão ou entidade.

CAPÍTULO III
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 33 A apuração do tempo de serviço será feita em 
dias, que serão convertidas em anos, considerando o ano 
como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Art. 34 Além das ausências ao serviço previstas no art. 
151, são consideradas como de efetivo exercício os afas-
tamentos em virtude de:

I - férias;
II - exercício de cargo em comissão ou equivalente em 

órgão municipal de administração direta ou indireta.
III - participação em programa de treinamento instituí-

do e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição muni-
cipal;

IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, 
municipal, ou do Distrito Federal, exceto para promoção 
por merecimento;

V - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VI - licenças previstas nos incisos II, III, V, VIII e IX do 

art. 106.
Parágrafo Único - É vedada, para todos os efeitos 

de direito, a soma de tempo de serviço simultaneamente 
prestado, seja exclusivamente na Administração Pública 
ou nesta e na atividade privada.

CAPÍTULO IV
DA VACÂNCIA

Art. 35 A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - aposentadoria;
V - posse em outro cargo de acumulação proibida;
VI - falecimento;
VII - readaptação.
Art. 36 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedi-

do do servidor ou ex-offício.
Parágrafo Único - A exoneração ex-offício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio pro-

batório;
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não assu-

mir o exercício do cargo estabelecido.
Art. 37 A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:
I - a juízo da autoridade competente;
II - a pedido do próprio servidor.
Art.38 A vacância ocorrerá na data:
I - do falecimento;
II - imediata àquela em que o servidor completar 70 

(setenta) anos de idade;
III - da publicação da lei que criar o cargo, do ato que 

aposentar, exonerar, demitir, conceder promoção ou rea-
daptação;

IV - da posse em outro cargo de acumulação proibida.
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CAPÍTULO V
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO

Art. 39 Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessi-
dade, o servidor estável ficará em disponibilidade.

Art. 40 O retorno à atividade de servidor em disponi-
bilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, no 
prazo mínimo de 12 (doze) meses, em cargo de atribuições 
e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

Parágrafo Único - O órgão de pessoal determinará o 
imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade 
em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal.

Art. 41 O aproveitamento de servidor que se encontre 
em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de 
sua capacidade física e mental, por junta médica oficial.

§ 1º Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício 
do cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publica-
ção do ato de aproveitamento.

§ 2º Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em 
disponibilidade será aposentado.

Art. 42 Será tornado sem efeito o aproveitamento e 
extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exer-
cício no prazo estabelecido no § 1º do artigo anterior, salvo 
em caso de doença comprovada por junta médica oficial.

§ 1º A hipótese prevista neste artigo configurará aban-
dono de cargo apurado mediante inquérito na forma desta 
Lei.

§ 2º Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os 
servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, 
na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, 
até seu aproveitamento.

CAPÍTULO VI
DAS SUBSTITUIÇÕES DOS CARGOS EM COMIS-

SÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 43 A substituição dependerá de ato da Adminis-
tração.

§ 1º A substituição será gratuita, salvo se for igual ou 
superior a 30 (trinta) dias, quando será remunerada e por 
todo o período.

§ 2º No caso de substituição remunerada, o substi-
tuído perceberá o vencimento de cargo em que se der a 
substituição, podendo optar pelo de seu cargo quando se 
tratar de cargo em comissão de acordo com o artigo 6º, 
desta Lei.

§ 3º Em caso excepcional, atendida a conveniência da 
Administração, o titular do cargo de direção ou chefia po-
derá ser nomeado ou designado, cumulativamente, como 
substituto para outro cargo da mesma natureza, até que 
se verifique a nomeação ou designação do titular; nesse 
caso, somente perceberá o vencimento correspondente a 
um dos cargos.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS

SEÇÃO I
DA REMUNERAÇÃO

Art. 44 Remuneração é o vencimento do cargo, acres-
cido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporá-
rias, estabelecidas em lei.

Art. 45 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em lei, rea-
justado periodicamente de modo a preservar- lhe o poder 
aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, nos termos do 
inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal.

§ 1º O vencimento dos cargos públicos é irredutível, 
porém a remuneração observará o que dispuser a Consti-
tuição da República.

§ 2º É assegurada a isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho.

Art. 46 Nenhum servidor poderá perceber, mensalmen-
te, a título de remuneração, importância superior à soma 
dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a 
qualquer título, pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo Único - A vedação do caput deste artigo 
não se aplica aos servidores que exercem acumulação de 
cargos constitucionalmente permitida pelo art.37, XVI da 
Constituição da República.

Art. 47 O servidor não perceberá:
I - a remuneração do dias que faltar ao serviço;
II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos 

atrasos, ausências e saídas antecipadas.
Art. 48 No caso de faltas sucessivas serão computa-

dos, para efeito de descontos, os sábados, domingos, fe-
riados e pontos facultativos intercalados.

Art. 49 As reposições e indenizações ao erário serão 
descontadas em parcelas mensais não excedentes à dé-
cima parte da remuneração ou provento, em valores atua-
lizados.

Parágrafo Único - Independentemente do ressarci-
mento previsto neste artigo, o recebimento de quantias 
indevidas poderá implicar em processo disciplinar para a 
apuração das responsabilidades e aplicação das penalida-
des cabíveis.

Art. 50 O servidor em débito com o erário que for de-
mitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou dis-
ponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para quitá-lo.

Parágrafo Único - A não quitação do débito no prazo 
previsto implicará sua inscrição em dívida ativa e cobrança 
judicial.

Art. 51 O vencimento, a remuneração e o provento não 
sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão 
objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se 
tratar de:



Legislação     A Opção Certa Para a Sua Realização

APOSTILAS OPÇÃO    A Sua Melhor Opção em Concursos Públicos

5

I - prestação de alimentos determinada judicialmente;
II - reposição ou indenização à Fazenda Pública;
III - dívida à Fazenda Pública.
Parágrafo Único - Mediante autorização do servidor 

poderá ser efetuado desconto em sua remuneração a fa-
vor de entidade sindical ou quaisquer outras por ele indi-
cadas, desde que credenciadas para tanto pela Adminis-
tração Municipal.

Art. 52 A revisão geral do vencimento dos servidores 
públicos far-se-á através de lei.

SEÇÃO II
DAS DIÁRIAS

Art. 53 O servidor que, a serviço, se afastar do Municí-
pio em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens 
e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimenta-
ção e locomoção, observado o disposto no art. 57 deste 
Estatuto.

Art. 54 A diária será concedida por dia de afastamen-
to, sendo devida pela metade quando o deslocamento não 
exigir pernoite fora do Município.

Art. 55 O servidor que perceber diárias e não se afas-
tar do Município, por qualquer motivo, fica obrigado a resti-
tuí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 56 Na hipótese de o servidor retornar ao Município 
em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, 
deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual 
prazo.

Art. 57 O Poder Executivo, através de Ato, fixará os 
valores das diárias, observando, em sua elaboração, a na-
tureza, o local, as condições do serviço e cargo ocupado 
pelo servidor.

Parágrafo Único - No Ato deverá constar a distância 
mínima do Município para recebimento das diárias.

SEÇÃO III
DA APOSENTADORIA

Art. 58 O servidor público será aposentado:
I - por invalidez permanente, com proventos integrais:
a) quando decorrente de acidente em serviço;
b) quando decorrente de moléstia profissional ou 

doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas em 
Ato do Poder Executivo.

Inciso I, alínea “b” complementado pelo Decreto nº 
318/93, de 29/12/1993 - Consideram-se doenças graves 
contagiosas ou incuráveis, as seguintes: Tuberculose ati-
va, Alienação mental, Esclerose múltipla, Neoplasia Ma-
lígna, Cegueira posterior ao ingresso no Serviço Público, 
Hanseníase, Cardiopatia grave, Doença de parkinson, Pa-
ralisia irreversível e incapacitante, Espondiloartrose anqui-
losante, Nefropatia grave, Estados avançados do mal de 
paget (Osteíte deformante), Síndrome de imuno deficiên-
cia adquirida - AIDS, e outras que a Lei vier a indicar, com 
base na medicina especializada.

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente;

a) aos 35 (trinta e cinco) anos, de serviço, se homem 
e aos 30 (trinta) anos, se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções 
de magistério, se professor, e aos 25 (vinte e cinco) anos, 
se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 
(vinte e cinco) anos, se mulher, com proventos proporcio-
nais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se ho-
mem, e aos 60 (sessenta) anos, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Lei complementar estabelecerá os casos das ex-
ceções aos disposto no Inciso III, alíneas “a” e “c”, no caso 
de exercício de atividades consideradas penosas, insalu-
bres ou perigosas.

§ 2º O tempo de serviço federal, estadual e municipal 
será computado integralmente para efeitos de aposenta-
doria e disponibilidade.

§ 3º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data em que se modificar 
o vencimento do servidor em atividade, e serão estendidos 
ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente con-
cedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decor-
rente de transformação ou reclassificação de cargo ou fun-
ção em que se tiver dado a aposentadoria, na forma da lei.

§ 4º O benefício da pensão por morte corresponderá à 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor fale-
cido até o limite estabelecido em lei, observado o disposto 
no parágrafo anterior.

§ 5º O servidor afastar-se-á da atividade a partir da 
data do deferimento do pedido de aposentadoria.

§ 6º No caso de aposentadoria compulsória, o servidor 
é dispensado do comparecimento ao serviço a partir da 
data em que completar a idade limite, não se lhe compu-
tando, para nenhum efeito, o tempo de serviço posterior 
ao limite.

§ 7º A aposentadoria por invalidez será sempre pre-
cedida de licença por período contínuo não inferior a 24 
(vinte e quatro) meses, salvo se a junta médica concluir, 
desde logo, pela incapacidade definitiva do servidor.

§ 8º Para efeito de aposentadoria é assegurada a con-
tagem recíproca do tempo de contribuição na Administra-
ção Pública e na atividade privada, rural ou urbana, nos 
termos do § 2º do art.202 da Constituição da República.

§ 9º O servidor público que retornar à atividade após 
a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria 
por invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para o 
de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de 
afastamento.

§ 10 As aposentadorias e pensões serão concedidas 
pelas autoridades competentes e mantidas pelo órgão pre-
videnciário municipal.

§ 11 O recebimento indevido de benefício havido por 
fraude, dolo ou má fé implicará na devolução ao horário 
do total auferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da 
ação cabível.

Art. 59 Para efeito de aposentadoria, os servidores 
municipais que tenham exercido, quando em atividade, 
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) inter-
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ÉTICA E RELACIONAMENTO HUMANO

A ética envolve uma complexidade enorme de princí-
pios e significados, a mesma também está ligada à respon-
sabilidade e a moralidade, que são peças fundamentais 
para o bem estar e convívio comum entre os indivíduos. É 
a busca de justificativas para as regras e ações das rela-
ções interpessoais de uma sociedade.

As relações interpessoais do indivíduo estão ligadas a 
integração e a socialização dos grupos. Schutz¹ descreve 
três necessidades interpessoais básicas para a integração 
do indivíduo, a inclusão, controle e afeição. Destrinchando 
esses três tópicos podemos ver que a inclusão é a neces-
sidade da aceitação do indivíduo nos grupos sociais, que 
é uma fase muito importante para firmar uma confiança ao 
pertencer a um grupo. O controle é a responsabilidade de 
cada indivíduo que é formado tanto em seu grupo quanto 
os indivíduos do seu grupo. Depois de suprir as primeiras 
necessidades, de inclusão e controle, o indivíduo depara-
-se com as necessidades emocionais de afeição que vai 
tratar da valorização e respeito pelo grupo, não apenas 
pelo o que ela tem a contribuir à sociedade, mas também 
ao próprio ser. E todas, fundamentais nos relacionamentos 
interpessoais.

Na atualidade que vivemos o indivíduo tem aprendido 
a viver em grupo, a compartilhar os pensamentos, ouvir as 
opiniões dos outros membros, ainda que por muitas vezes 
não se queira ouvir o outro. De modo geral, os indivíduos 
entram em determinado grupo para satisfazer a suas clas-
ses básicas de necessidade: de aprender e de atuar com 
os outros. Embora haja predominância de uma ou outra 
necessidade, não é possível falar em grupos puros, seja 
de aprendizagem, seja de ação. Conforme estudo, Spec-
tor², define grupo de trabalho como união de duas ou mais 
pessoas que se relacionam, visando os mesmos objetivos 
interligados, mas nem todas as pessoas de um grupo têm 
o mesmo papel que o outro, suas responsabilidades, po-
rém são distintas.

Podemos concluir que a ética é necessária para a 
disciplina do indivíduo tanto moral quanto social, e esses 
preceitos morais devem nortear a conduta do individuo no 
ofício ou na profissão que exerce. Inúmeros elementos de 
respeito, moralidade, responsabilidade e princípios éticos 
devem estar inseridos na conduta do ser humano, con-
tribuindo assim para a formação de uma consciência de 
hábitos íntegros e conscientes, que são alguns requisitos 
para a formação ética de um cidadão perante a socieda-
de. Cabe a cada um a consciência em viver baseado na 
conduta ética.

A Ética vai se construindo na sociedade, ela pode ser 
definida através de exemplos, princípios da sociedade, 
normatizações…O que diferencia a ética da moral?

Ética é o princípio, a moral é a prática…Ex: Eu tenho 
um princípio ético de não pegar o que não me pertence, 
meu comportamento moral será se eu roubo ou não.

Nem sempre o prático é o certo: “Tudo me é licito, mas 
nem tudo me convém”,(Apostolo Paulo, I Corintios). Isso 
significa que temos a liberdade de fazer, mas nem sempre 
devemos fazê-lo. Está escrito ainda no livro de Marcos, as 
palavras de Jesus, segundo os cristãos:

“De nada adianta o homem ganhar o mundo se ele 
perder sua alma.” Perder a capacidade de sermos hones-
tos, perder a ombridade, integridade.

Ética e Relações

O que é Relacionamento Interpessoal?
Segundo o dicionário Aurélio é a relação que existe 

ou se efetua entre duas ou mais pessoas. O Relaciona-
mento Interpessoal é a habilidade de interagir, conviver 
e contactuar adequadamente com as demais pessoas, em 
todos os níveis da organização, através de relações cor-
diais, empáticas e profissionais. 

Na vida prática, no cotidiano de convívio em família, 
no trabalho, com amigos, nos ambientes sociais, etc, como 
nos colocamos nestas relações? Como eu sou no traba-
lho? Na família”? Com os amigos? E qual é o segredo para 
o sucesso das relações interpessoais?

Nossas palavras são o resultado do estado emocio-
nal+pensamento+valores éticos= posicionamento sobre 
as situações da vida. O posicionamento é expressado 
através da comunicação, das PALAVRAS.1

COLABORADORES RELACIONADOS À ME-
RENDA (QUEM FORNECE, QUEM RECEBE, 

COMO OFERECER A MERENDA, QUEM SÃO 
OS ENVOLVIDOS)

É a refeição oferecida nos estabelecimentos de ensi-
no. Em regiões pobres, cosidera-se que a merenda esco-
lar é, para milhões de alunos, a principal, senão a única 
refeição diária.

A distribuição de merenda escolar teve início no Brasil 
através do Programa de Merenda Escolar (PME), criado 
em 1954. O programa ganhou abrangência nacional na 
gestão do ministro Cândido Mota Filho, durante o governo 
do presidente Café Filho. A idéia era proporcionar uma re-
feição que cobrisse pelo menos uma parte das necessida-
des nutricionais diárias dos alunos da rede pública e filan-
trópica. No início, o programa era centralizado em Brasília, 
sob responsabilidade da Comissão Nacional de Alimentos 
(CNA). A compra, em grandes quantidades, favorecia a 
corrupção e havia denúncias de superfaturamento.

A partir de 1993 tem início um processo de descen-
tralização da merenda escolar, com a transferência das 
funções do nível federal para os níveis estadual e, princi-
palmente, o municipal, passando a ser responsabilidade 
dos administradores as seguintes operações: a aquisição 
de alimentos (envolvendo a definição das pautas de com-

1 Fonte: www.socialeconsultoria.blogspot.com
  Fonte: www.webartigos.com
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pras e a realização dos processos lecitórios); a elaboração 
de cardápios; a contratação de recursos humanos (meren-
deiras, técnicos e pessoal de apoio); a oferta e instalação 
de infra estrutura física, equipamentos (geladeira, fogão, 
freezer) e outros utensílios como pratos, talheres, etc, para 
que o programa possa ser implementado satisfatoriamente 
nas unidades de ensino.

A partir do final dos anos 90, considera-se que o pro-
cesso que mais evoluiu foi o de escolarização da merenda, 
pois as secretarias estaduais e municipais de educação 
recebem os recursos do MEC e transferem-nos direto para 
as escolas, que assumem todas as operações do progra-
ma. A experiência mostrou que a participação da comuni-
dade e da direção escolar na gestão dos recursos reduz a 
margem de corrupção e melhora a qualidade da alimenta-
ção servida aos alunos.

Com novo nome, PNAE (Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar), o programa de merenda escolar tem 
atualmente a meta de garantir que o cardápio da alimenta-
ção escolar seja programado de modo a fornecer cerca de 
350 quilocalorias e 9 gramas de proteínas por refeição, ou 
seja, 15% das necessidades diárias de calorias e proteí-
nas dos alunos beneficiados. Os gestores do PNAE são o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
e os Conselhos de Alimentação Escolar (CAE).

O ato de educar exige muita responsabilidade e vai 
além das ações em sala de aula. As atividades de um ges-
tor escolar, por exemplo, podem influenciar questões que 
envolvem diretamente a qualidade de vida do aluno, como 
é o caso da alimentação.

Como fazer um bom gerenciamento da merenda 
escolar?

O gerenciamento da merenda escolar, nesse cenário, 
é de grande importância, principalmente quando o assun-
to é o ensino público, em que existem tantas informações 
desencontradas sobre o que é preciso fazer para melhorar 
as condições de educação no país.

Ter foco na qualidade nutricional

Ao lado de uma formação cognitiva está a criação dos 
hábitos alimentares. É preciso uma dieta equilibrada, dando 
conta de todas as necessidades do organismo, para que se 
consiga assimilar o conteúdo durante o período das aulas.

Por isso, a qualidade nutricional deve ser o primeiro 
cuidado quando se faz o gerenciamento da merenda esco-
lar. Cabe aqui pesquisar nas combinações mais saudáveis 
de nutrientes a fim de estabelecer um cardápio que atenda 
também a cada faixa etária. O bom diretor de escola públi-
ca, então, desenhará maneiras de otimizar todo o proces-
so e buscará auxílio de profissionais aptos para que haja 
eficiência na gestão.

Buscar que todos os alunos se alimentem

O gestor deverá supervisionar e controlar o cardápio 
oferecido, principalmente se a escola em que trabalha 
oferecer período de ensino integral. Deve também preo-

cupar-se com a frequência dos alunos no refeitório, pois 
o jejum pode prejudicar tanto o aprendizado quanto gerar 
problemas sérios à saúde.

Isso pode ser feito por meio de controle das informa-
ções, seja do que será preparado — uma tabela com o 
cardápio da semana ou do mês, por exemplo — seja do 
que foi consumido — um relato sobre as quantidades pre-
paradas e se houve sobras ou não.

Eliminar desperdícios

Com um bom controle do que realmente é preciso pre-
parar para a merenda e um trabalho de conscientização 
dos alunos acerca de não deixarem de se alimentar, é pos-
sível detectar se houve algum desperdício. Dessa forma, 
o gestor pode unir esses a outros esforços para a susten-
tabilidade na escola, educando os alunos e os colabora-
dores para que não haja perda nos recursos da merenda 
escolar.

Envolver a comunidade no gerenciamento da me-
renda escolar

Várias notícias são veiculadas diariamente acerca das 
dificuldades em torno da merenda escolar. Contudo, o ges-
tor pode tentar fazer o melhor trabalho possível, usando 
todos os recursos disponíveis segundo o PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar), por exemplo.

Para potencializar suas ações, é possível envolver 
toda a comunidade — pais, moradores próximos e os pró-
prios alunos — em um trabalho de conscientização sobre 
a importância da alimentação.

Usar a tecnologia em favor da boa administração

Uma ótima solução é ter um registro automatizado de 
tudo o que ocorre durante essa gestão. Dessa forma, po-
de-se otimizar o trabalho para cumprir as exigências legais 
e as recomendações para a boa administração da meren-
da escolar.

Seguir as recomendações do PNAE

Entre os diversos itens dispostos pelo PNAE, informa-
dos no portal da FNDE, alguns itens devem ser seguidos 
para que se cumpra o necessário a fim de garantir a boa 
alimentação dos alunos. Por exemplo:

- Manter um nutricionista como responsável técnico 
(RT).

- Verificar se existem, na escola, pessoas com restri-
ções alimentares.

- Estabelecer um cardápio que atenda várias faixas 
etárias.

- Valorizar questões regionais e produtores locais.
- Ofertar ao menos 3 porções (200g) por semana de 

frutas e hortaliças.
Respeitar os limites para adquirir alimentos embutidos, 

enlatados, multiprocessados, ou qualquer item de baixo 
valor nutricional.
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Haver uma rotina de planejamento, supervisão e veri-
ficação de todas as etapas, tudo devidamente coordenado 
pelo nutricionista RT.

Trabalhar de forma eficaz o gerenciamento da me-
renda escolar é uma oportunidade para educar não só as 
crianças, os adolescentes e os jovens que se alimentam 
na escola, mas toda a comunidade sobre a importância da 
alimentação.2

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO

Todos nós sabemos que uma alimentação adequa-
da é a chave para uma vida saudável. Uma alimentação 
correta é aquela que possui todos os nutrientes necessá-
rios para o organismo e na quantidade apropriada. Sendo 
assim, comer em grande quantidade não é sinônimo de ter 
uma alimentação saudável.

→ Qual é a função dos alimentos?
Os alimentos são utilizados pelo nosso organismo 

para realizar o metabolismo, ajudar na manutenção e cres-
cimento dos tecidos, além de fornecer energia. Vale des-
tacar, no entanto, que as funções desempenhadas por um 
dado alimento dependem dos nutrientes que ele possui.

Para aproveitar os alimentos, nosso corpo conta com 
o sistema digestório, que é responsável por quebrá-los em 
porções menores para serem aproveitadas pelo organis-
mo. A porção do alimento que é aproveitada pelo corpo é 
denominada de nutriente.

→ Quais são os nutrientes existentes?
Os alimentos possuem diferentes nutrientes, que são 

geralmente classificados em macronutrientes e micronu-
trientes. Os macronutrientes são aqueles que o nosso cor-
po necessita em grande quantidade, enquanto os micro-
nutrientes são aqueles que o organismo precisa em pouca 
quantidade.

Os macronutrientes são:
•	 Carboidratos: nutrientes que se destacam por for-

necer energia para o corpo;
•	 Lipídios: nutrientes que servem de reserva de 

energia, ajudam a absorver algumas vitaminas, além de 
proteger contra choques mecânicos e o frio;

•	 Proteínas: nutrientes fundamentais para o cresci-
mento e manutenção dos tecidos do corpo.

Os micronutrientes são:
•	 Vitaminas: nutrientes relacionados com as mais 

diversas funções do organismo, como fortalecimento do 
sistema imunológico, manutenção de tecidos e a realiza-
ção dos processos metabólicos.

•	 Sais minerais: nutrientes que atuam nas mais 
variadas funções do organismo, como a constituição de 
ossos e dentes, regulação de líquidos corporais e compo-
sição de hormônios.
2 Fonte: www.blog.portabilis.com.br/www.educabrasil.com.br

→ Importância dos alimentos e dos nutrientes para 
a saúde

Os alimentos possuem nutrientes que favorecem o 
funcionamento correto do organismo. Diante da falta de 
alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves conse-
quências em virtude da interrupção de alguma ativida-
de básica. É por isso que uma alimentação saudável deve 
conter todos os nutrientes necessários para que a nossa 
saúde esteja garantida.

A desnutrição ocorre quando uma pessoa apresenta 
a deficiência de algum nutriente. Ela pode ser desenca-
deada por uma alimentação insuficiente ou por outros pro-
blemas, como verminoses, anorexia, câncer, problemas de 
absorção, alergia ou intolerância alimentar.

A desnutrição pode levar a problemas fisiológicos, 
que, em casos graves, podem desencadear a morte do 
paciente. Normalmente a desnutrição é diagnosticada em 
razão da falta de energia para realizar tarefas, anemia, 
problemas de crescimento, mudanças na pele, entre ou-
tros sinais e sintomas.

Para evidenciar a necessidade de uma alimentação 
saudável, podemos citar alguns problemas causados 
pela falta de vitaminas no corpo. A falta de vitamina A, por 
exemplo, desencadeia problemas na visão, como a ce-
gueira noturna, em que pacientes não conseguem enxer-
gar em ambientes pouco iluminados. Já a falta de vitamina 
D pode levar ao não desenvolvimento dos ossos.

Para ter um organismo saudável, é importante ter uma 
alimentação saudável, com diferentes grupos de alimentos 
e em quantidade adequada. Para auxiliar na quantidade 
de alimento que deve ser ingerida, pode-se utilizar como 
base as informações contidas na pirâmide alimentar, um 
recurso que ajuda a população a entender as necessida-
des diárias de cada nutriente.

→ Como ter uma alimentação saudável?
De acordo com o Ministério da Saúde, 10 passos de-

vem ser seguidos para uma alimentação saudável. São 
eles:

1. Faça pelo menos três refeições e dois lanches 
saudáveis por dia;

2. Inclua diariamente seis porções do grupo de ce-
reais e tubérculos como as batatas e raízes nas refeições. 
Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua 
forma mais natural;

3. Coma diariamente pelo menos três porções de le-
gumes e verduras como parte das refeições e três porções 
ou mais de frutas nas sobremesas e lanches;

4. Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo me-
nos, cinco vezes por semana;

5. Consuma diariamente três porções de leite e de-
rivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos.;

6. Consuma, no máximo, uma porção por dia de 
óleos vegetais,azeite, manteiga ou margarina;

7. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, 
biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras 
guloseimas;

8. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o 
saleiro da mesa. Evite consumir alimentos industrializados 
com muito sal (sódio);
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9. Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia;
10. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo.3

NOÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).

Com mais de 60 anos de existência, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, atende os alunos 
de toda a rede pública da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 
adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), 
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta de refeições e de ações de educação alimentar e nutricional.

O PNAE tem caráter suplementar à educação, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal, e é 
executado por meio de repasses financeiros aos entes federados (estados, DF e municípios) em 10 parcelas anuais, com 
base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O orçamento do Programa para 2016 é de R$ 3,8 bi-
lhões, para beneficiar 41 milhões de estudantes da educação básica. Atualmente, o valor repassado pela União a estados 
e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

O Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade civil, por meio dos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo 
Ministério Público.

O Programa é regido pela Lei nº 11.947, de 16/6/2009 e Resoluções do FNDE. Tais legislações possibilitaram a ex-
pansão do atendimento de alimentação escolar a todos os alunos da educação básica brasileira (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos – EJA); o desenvolvimento de ações de educação alimentar 
e nutricional de forma transversal no projeto político pedagógico das escolas; e a participação de agricultores familiares 
como fornecedores de alimentos para as escolas por meio da obrigação de que toda prefeitura/secretaria estadual de edu-
cação invista 30% dos recursos federais da alimentação escolar à compra de produtos diretamente da agricultura familiar, 
medida que promove a inclusão de alimentos produzidos perto das escolas, estimulando circuitos curtos de comercializa-
ção e o desenvolvimento local e sustentável das comunidades.

PNAE

Conheça o PNAE
Com mais de 60 anos de existência, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Na-

cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, atende os alunos 
de toda a rede pública da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e 
adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), 
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta de refeições e de ações de educação alimentar e nutricional.
3 Fonte: www.brasilescola.uol.com.br
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O PNAE tem caráter suplementar à educação, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal, e é 
executado por meio de repasses financeiros aos entes federados (estados, DF e municípios) em 10 parcelas anuais, com 
base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. O orçamento do Programa para 2016 é de R$ 3,8 bi-
lhões, para beneficiar 41 milhões de estudantes da educação básica. Atualmente, o valor repassado pela União a estados 
e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino: 

O Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade civil, por meio dos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo 
Ministério Público.

O Programa é regido pela Lei nº 11.947, de 16/6/2009 e Resoluções do FNDE. Tais legislações possibilitaram a ex-
pansão do atendimento de alimentação escolar a todos os alunos da educação básica brasileira (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos – EJA); o desenvolvimento de ações de educação alimentar 
e nutricional de forma transversal no projeto político pedagógico das escolas; e a participação de agricultores familiares 
como fornecedores de alimentos para as escolas por meio da obrigação de que toda prefeitura/secretaria estadual de edu-
cação invista 30% dos recursos federais da alimentação escolar à compra de produtos diretamente da agricultura familiar, 
medida que promove a inclusão de alimentos produzidos perto das escolas, estimulando circuitos curtos de comercializa-
ção e o desenvolvimento local e sustentável das comunidades.

Nesse sentido, para facilitar a inserção dos agricultores familiares no PNAE, o FNDE regulamenta a utilização da 
Chamada Pública, procedimento administrativo voltado à seleção de proposta específica para aquisição de gêneros ali-
mentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
PNAE, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes 
no mercado local, os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência) sejam cumpridos, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas 
normas que regulamentam a matéria.

Desse modo, a Chamada Pública visa respeitar a lógica de organização e produção dos agricultores familiares, pois 
valoriza a pequena produção mais próxima de quem consume o produto, que, neste caso, são os estudantes das escolas, 
bem como considera o modo de organização das populações que vivem exclusivamente da agricultura familiar.

O que é?
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados, municípios 
e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novem-
bro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino.

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar 
(CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo 
Ministério Público.

Atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno é definido de acordo 
com a etapa e modalidade de ensino:

- Creches: R$ 1,07
- Pré-escola: R$ 0,53
- Escolas indígenas e quilombolas: R$ 0,64
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CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO, CONHECI-
MENTO E ENSINO: AS TEORIAS CRÍTICAS E 
NÃO-CRÍTICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA; 
CONSTRUTIVISMO, SÓCIO INTERACIONISMO 

E CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO;  

CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO 
E ENSINO

Apenas para fins de esclarecimentos e pesquisas, se-
guem alguns exemplos que podem orientar a escolha da 
concepção de educação:

No século XVII Comenius desenvolveu ideias avança-
das sobre a Educação, defendeu que todos têm direitos 
naturais à felicidade eterna com Deus. O homem ao rea-
lizar os desígnios da natureza das coisas, suas observa-
ções e fenômenos, desenvolve os órgãos do sentido para 
que registrem as informações na mente do aluno, não en-
sinando nada que a criança não possa compreender.

Embora Comenius partisse da observação e da expe-
riência sensorial, mantinha-se o caráter transmissor como 
método único e simultâneo a todos.

Jean Jacques Rousseau propôs uma concepção ba-
seada na necessidade e interesse instantâneo da criança. 
O contato da criança com o mundo que a rodeia é que 
irá despertá-la, pois o homem é bom em seu estado na-
tural. O educador deveria afastar da criança os vícios da 
sociedade permitindo abrir-se espontaneamente, o que lhe 
é inato.

Henrique Pestalozzi deu grande importância ao ensino 
como meio de educação e desenvolvimento das capacida-
des humanas. Deu ênfase ao método intuitivo, analisando 
objetos e fenômenos da natureza.

O alemão Johan Friedrich Herbart exerceu influência 
na prática docente conservadora, defendendo que o fim 
da educação é a moralidade, o professor é o arquiteto da 
mente na qual deveria trazer à atenção do aluno àqueles 
que desejam que a dominem.

Os defensores de Herbart argumentam sobre a exi-
gência da compreensão dos assuntos estudados, e não 
memorizá-los.

As ideias de pensadores que formaram o pensamento 
pedagógico europeu demarcaram as concepções pedagó-
gicas da atualidade.

A Pedagogia Libertadora está centrada na discussão 
de temas sociais onde o professor e os alunos agem em 
conjunto.

Essa escola defendida por Paulo Freire sustenta uma 
concepção dialética em que o educador e o educando 
aprendem juntos em uma relação dinâmica, na qual a prá-
tica é orientada pela teoria em um processo constante de 
troca de ideias entre professor e aluno.

Demerval Saviani defende que no âmbito da política 
educacional e no recinto do interior da escola, na verdade, 
nós combatemos com duas posições antiéticas e que, era 
de regra convencionalmente traduzida em termos do novo 
e do velho, da Pedagogia Nova e Pedagogia Tradicional.

Essa Pedagogia Tradicional se afunda numa concep-
ção fisiológica essencialista, ao passo que a Pedagogia 
Nova se funda numa concepção filosófica que privilegie a 
existência sobre a essência.

José Carlos Libâneo defende a Pedagogia Crítico-so-
cial, buscado uma síntese para superar os traços da Pe-
dagogia Tradicional e Nova, postulando para o ensino a 
tarefa de propiciar aos alunos o desenvolvimento de suas 
capacidades e habilidades.

Mediante a transmissão e assimilação ativa dos con-
teúdos escolares, proferindo, em um único processo, ad-
quirir noções sistematizadas e as qualidades individuais 
dos alunos.

Para a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos a esco-
la tem a função social-política, onde defende os conteúdos 
e conhecimentos sistematizados para serem confrontados 
com as experiências culturais.

Busca levar o educando a assumir sua condição de 
agente ativo de transformação social. Ela também toma 
partido dos interesses da maioria da sociedade, atribuindo 
à instrução e ao ensino o papel de proporcionar aos alu-
nos o domínio de conteúdos, de raciocínio científico, para 
formarem uma consciência crítica diante das realidades 
sociais.

Assim, são necessárias reflexões intensas. Analisar 
com minúcia e coerência qual é a concepção de educação, 
quais teorias que embasarão a práxis educativa da Institui-
ção de Ensino, a qual será defendida e argumentada no 
Projeto Político Pedagógico.

Ainda, a título de pesquisa, visando contribuir para 
dissolução de dúvidas posteriores, segue abaixo quadros 
com concepções de educação.

Obs: abaixo foram utilizadas siglas com as seguintes 
representações:

S = Sujeito
O = Objeto
D = Desenvolvimento
A = Aprendizagem
P = Professor
A = Aluno

Fonte: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/

pedagogia/concepcoes-de-/32405

AS TEORIAS CRÍTICAS E NÃO-CRÍTICAS NA EDU-
CAÇÃO BRASILEIRA;

O livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani, é 
uma tentativa de esclarecimento da situação da Educação, 
senão ao menos uma melhor compreensão de sua relação 
com os diferentes aspectos da sociedade, da história e dos 
momentos políticos. Neste livro, o autor denuncia as formas 
de discriminação na educação, ao mesmo tempo em que 
sugere uma pedagogia capaz de superar as desigualdades.

Saviani começa seu livro levantando questões de dois 
grupos mais ou menos antagônicos. O primeiro grupo - 
Teorias não-críticas, classificadas como a pedagogia tra-
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dicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista - acha 
que a educação é a panacéia milagrosa capaz de erradicar 
a marginalidade de nossa sociedade.

Nessa primeira parte o autor destaca as “teorias não-
-críticas” da educação que, segundo o mesmo, não consi-
deram os problemas e a estrutura social como influencia-
dores da educação. Destaca também as diferenças entre 
a pedagogia tradicional, a nova e a tecnicista e sua relação 
com o problema da marginalidade:

- Na pedagogia tradicional, a educação é vista como 
direito

de todos e dever do Estado, sendo a marginalidade 
associada à ignorância. A escola surge como um “antído-
to”, difundindo a instrução.

- Na Escola Nova, passa a ocorrer um movimento de 
reforma na pedagogia tradicional, na qual a marginalidade 
não é mais do ignorante e sim do rejeitado, do anormal 
e inapto, desajustado biológica e psiquicamente. A escola 
passa a ser então a forma de adaptação e ajuste dos indi-
víduos à sociedade.

- Por fim, o Tecnicismo define a marginalidade como 
ineficiência, improdutividade. A função da escola então 
passa a ser de formação de indivíduos eficientes, para o 
aumento da produtividade social, associado diretamente 
ao rendimento e capacidades de produção capitalistas.

O autor depois discorre sobre as “teorias crítico-repro-
dutivistas”, nas quais não pode ser possível “compreen-
der a educação senão a partir dos seus condicionantes 
sociais”.

Estas teorias consideram a Educação como um instru-
mento da classe dominante capaz de reproduzir o sistema 
“dominante-dominado”, sendo responsável pela marginali-
zação, uma vez que percebe a dependência da educação 
em relação à sociedade, tendo em sua estruturação a re-
produção da sociedade na qual ela se insere.

Essas teorias reproduzem o modelo capitalista vigente 
(são citados na obra o sistema de ensino como violência 
simbólica; a teoria da escola como aparelho ideológico do 
Estado ou da classe dominante; e a teoria da escola dua-
lista). Pode-se observar a atual política educacional brasi-
leira, que privilegia o ensino fundamental como formação 
de mão-de-obra (países em desenvolvimento/ mão-de-
-obra barata, acrítica e subserviente), que saiba ler para 
operar as tecnologias desenvolvidas no “Primeiro Mundo”, 
retentor de tecnologia, dos poderes econômico, bélico e 
político.

No segundo grupo - Teorias Crítico-Reprodutivistas 
subdivididas em Teoria de sistema enquanto violência sim-
bólica, Teoria da Escola Enquanto Aparelho Ideológico do 
Estado (AIE) e Teoria da Escola Dualista -, de forma opos-
ta, a educação aparece como fator agravante, através da 
discriminação e responsável pela marginalidade.

Nessa segunda parte do livro, Saviani faz referência 
à Teoria da Curvatura da Vara, fazendo alusão à política 
interna da escola a partir de três teses, sendo as mesmas 
todas teses políticas:

1. Tese filosófica-histórica, do caráter revolucionário 
da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pe-
dagogia da existência. Neste momento, pode-se refletir 
sobre a história do homem e a influência desta na educa-
ção, as mudanças sociais e a luta de classes trazida com 
o capitalismo e seus reflexos na educação.

2. Tese pedagógico-metodológica, que é mostrada 
como do caráter científico do método tradicional e do cará-
ter pseudo-científico dos novos métodos. O autor discute 
aqui a relação entre ensino e pesquisa e como o “escola-
novismo” tentou articular-se com o processo de desenvol-
vimento da ciência enquanto o método tradicional o articu-
lava como produto da ciência.

3. Voltando então à falta de democracia na Escola 
Nova, que remete o autor à terceira tese que deriva, se-
gundo ele das duas primeiras: ...de como, quando mais se 
falou em democracia no interior da escola, menos demo-
crática foi a escola; e de como, quando se menos falou em 
democracia, mais a escola esteve articulada com a cons-
trução de uma ordem democrática.

Por último, propõe uma Teoria Crítica da Educação. 
Savianifrisa que os dois primeiros grupos explicam a mar-
ginalização na forma da relação entre educação e socie-
dade.

A educação que deveria ser o instrumento para as es-
colhas do homem livre, democrático, cidadão e autônomo 
acaba, então se tornando mais uma ferramenta de mani-
pulação e de homogeneização do pensamento crítico da 
sociedade. Ela legitima as diferenças sociais e margina-
liza, ao invés de tencionar a luta contra a ideologia das 
classes dominantes, e dos direitos dos seres humanos: o 
conhecimento, que deve ser universal e possibilitado a to-
dos. E como o próprio autor destaca, a teoria de curvatura 
da vara de Lênin pode ser a forma da Educação criar sua 
revolução para a quebra desse sistema, uma vez que se 
quebra a neutralidade da Educação, passando a ser consi-
derada parte ativa neste processo de transformação.

O autor termina o livro e conclui retificando a relação 
entre e educação e a sociedade, bem como a responsabi-
lidade dos professores em transformar, não o mundo, mas 
sim cada indivíduo que assiste sua aula, compreendendo 
melhor o mundo e seus acontecimentos, assim como seu 
papel dentro do sistema, seus deveres e seus direitos para 
a construção de um país melhor. Essas pequenas revolu-
ções que acontecem na sala de aula (aquilo que podemos 
nos aventurar a chamar de ruptura ou quebra de paradig-
mas) podem dar a chance de uma transformação histórica 
num período maior de tempo.

A obra é rápida, leve e fundamental para a compreen-
são do papel do(a) educador(a), em qualquer que seja sua 
área de atuação.

Saviani, através de suas brilhantes analogias, além 
do resgate e compreensão histórica da Educação, faz 
também algumas provocações, quanto às questões de in-
fluência histórico-política nos papéis da escola na vida so-
cial. Ao elencar a necessidade e importância do professor 
como transformador desta realidade educacional, o autor 
estrutura proposições e abre possibilidades para diálogos 
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e discussões a respeito da relação educativa estar real-
mente colocando o educador a serviço do educando ou às 
políticas governamentais ou sistemas vigentes atualmen-
te.

Fonte: 
https://www.passeiweb.com/estudos/livros/escola_e_

democracia

CONSTRUTIVISMO, SOCIO INTERACIONISMO E 
CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO;

O interacionismo considera que os elementos biológi-
cos e sociais não podem ser dissociados e exercem in-
fluência mútua.

Na interação contínua e estável com os outros seres 
humanos, a criança desenvolve todo um repertório de 
habilidades. Passa a participar do mundo simbólico dos 
adultos, comunica-se através da linguagem, compartilha a 
história, os costumes e hábitos de seu grupo social.

O desenvolvimento humano se dá numa rede de re-
lações, num jogo de interações em que diferentes papéis 
complementares são assumidos e atribuídos pelos e aos 
vários participantes.

O que um sujeito é em cada momento está ligado às 
interações que ele estabelece com outros sujeitos, aos pa-
péis que assume em relação aos outros e os outros em 
relação a ele. Papéis que são definidos segundo idéias e 
valores de determinados grupos em confronto com outros 
grupos.

O construtivismo refere-se mais aos aspectos lógicos 
da aprendizagem, em constante interação com questões 
que mobilizam o pensar. O pensar produz conhecimento e 
a ação que produz conhecimento é a ação de resolver pro-
blemas. Assim, é necessário possibilitar que a inteligência 
de quem aprende aja sobre o que se quer explicar. Apren-
de-se constantemente.

Aprendemos a partir de um mergulho amplo nos as-
pectos que interessam aos problemas. Aprendemos quan-
do somos capazes de elaborar uma representação pes-
soal sobre um objeto da realidade, sendo que este está 
em interação com outros tantos objetos. Pelo prisma do 
construtivismo, nada está acabado e o conhecimento nun-
ca está terminado. Ele se constitui pela interação do sujei-
to com o meio físico e social, com o mundo dos objetos e 
das relações sociais.

Em linhas gerais, o método de ensino que inspira-se 
no construtivismo tem como base que aprender (bem como 
ensinar) significa construir novo conhecimento, descobrir 
nova forma para significar algo, baseado em experiências 
e conhecimentos existentes. O construtivismo difere da es-
cola tradicional, porque ele estimula uma forma de pensar 
em que o aprendiz, ao invés de assimilar o conteúdo pas-
sivamente, reconstrói o conhecimento existente, dando um 
novo significado (o que implica em novo conhecimento). 
Está presente no contexto do construtivismo:

• a exigência de uma dinâmica interna de momentos 
discursivos (raciocínio, dedução, demonstração...);

• o entendimento (aprendizado) do presente é basea-
do no passado e dá ao futuro nova construção - nessa 
aprendizagem o autor reconstrói o conhecimento, e o edu-
cador reflete sua prática pedagógica;

• o conhecimento encontra-se em constante recons-
trução.

No Brasil, esse tipo de ensino começou a ser usado 
nas escolas a partir da década de 70, quando a teoria de 
Jean Piaget começava a fazer parte dos ambientes edu-
cacionais. A partir daí, surge um movimento que tem visão 
de mundo diferente das escolas tradicionais que tratavam 
o aluno como objeto que deve ser treinado pelos moldes 
comportamentalistas, estudado pelos behavioristas.

Com a escola construtivista, o aluno passa a ser o su-
jeito da sua aprendizagem, ele é ser ativo que participa do 
processo escolar.

Nesse contexto, vários autores elaboram suas obras 
tomando como base a teoria do desenvolvimento e apren-
dizagem dos psicólogos Piaget e Vygotsky. Assim, autoras 
como Emília Ferreiro e Ana Teberosky estudaram e utilizaram 
os pressupostos de Piaget para elaborar a psicogênese da 
escrita, que é considerado teoria construtivista do processo 
de ensino-aprendizagem da escrita. Porém, aqui neste texto, 
não há preocupação de estudar esses autores, mas, como 
já dito, o esboço fica restrito aos próprios psicólogos que in-
fluenciaram na construção metodológica do construtivismo

Piaget pode ser mencionado como percursor da visão 
construtivista, em razão do que é sem dúvida um dos tra-
ços distintivos por excelência da epistemologia piagetiana. 
A saber, a explicação da gênese do pensamento racional, 
como o resultado de um processo de construção que tem 
sua origem na lógica das ações do sujeito sobre o meio 
(objeto, cultura, outros homens etc). Pode se concluir que 
a teoria genética, e em especial, os três princípios expli-
cativos sobre o funcionamento do psiquismo humano que 
são ¨competência¨ e ¨capacidade de aprendizagem¨, ¨ati-
vidade mental construtiva¨ e a ¨equilibração das estruturas 
cognitivas,¨ como sendo, pontos de partida para a elabo-
ração de uma concepção construtivista do ensino e da 
aprendizagem escolar.

É interessante lembrar as contribuições de outros teo-
rias (Vygotsky, contribuições da teoria da aprendizagem 
verbal significativa de Ausubel), como as que axiliam a 
análise da própria pedagogia. Ou também, outras teorias 
do desenvolvimento e da aprendizagem, como importan-
tes contribuições para avançar visões construtivista. Di-
zendo que estes possibilitam reinterpretar ou ressignificar 
as teorias anteriores, numa nova construção.

Como por exemplo, as teorias de Vygotsky possíbilita 
revisar o caráter solitário, individual que é o desenvolvi-
mento cognitivo de Piaget. Quando ele incorpora o con-
ceito de zona de desenvolvimento proximal enfatizando o 
desenvolvimento interno, externo, as relações com a lin-
guagem, e principalmente, os aspectos interativos que o 
ser humano estabelece para o seu aprendizado.

A epistemologia genética de Piaget explica a origem 
e o desenvolvimento da inteligência, partindo do conheci-
mento, em direção às construções sistemáticas feitas pelo 
homem: as ciências.
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As epistemologias que fundamentam as posturas pe-
dagógicas evidenciadas na educação estão relacionadas, 
no decorrer da história da humanidade, de diversas for-
mas, dando origem às várias correntes epistemológicas. 
Evidenciamos, basicamente, três teorias distintas:

Apriorismo – Acredita que o ser humano nasce com 
o conhecimento, ou seja, o sujeito necessita, apenas, de 
motivação para expressar o conhecimento que já possuía .

Empirismo – “Não há nada no nosso intelecto que não 
tenha entrado lá por intermédio dos nossos sentidos.” (Po-
pper, 1991). O sujeito é considerado uma tábula rasa.

Interacionismo – Acredita que o sujeito é capaz de 
construir o seu conhecimento por meio da interação com o 
objeto do conhecimento.

O PROJEÇÃO faz sua opção pelo Interacionismo, no 
qual o conhecimento é o resultado da interação entre pro-
fessor, aluno e o objeto. Neste entendimento, o conheci-
mento passa de mera transmissão de informações para 
construção do saber, possibilitando, ao aluno, aprender a 
aprender, aprender a fazer, aprender a pensar, ser um su-
jeito do seu processo de aprendizagem.

Ensina-nos Piaget que cada um de nós tem os pró-
prios esquemas de assimilação, mecanismos interiores 
para a apreensão do que os sentidos e a mente alcan-
çam. Cada indivíduo, a seu modo, lê o mundo, recebe-o 
e o ajusta aos próprios esquemas de assimilação. A apro-
priação do saber e do conhecimento se dá na interação do 
sujeito consigo, com os outros sujeitos e com o objeto do 
conhecimento.

Esta é a razão do construtivismo ser interacionista. 
Esta interação é dinâmica, pois, à medida que o sujeito 
age sobre o objeto, ele o transforma e se transforma por 
meio da elaboração de relações, entre aquilo que sabe e o 
que será aprendido. Entendem-se, aqui, por objeto do co-
nhecimento, conceitos, idéias e definições, que são cons-
truções sociais existentes nas estruturas dos indivíduos

Diante das relações estabelecidas, o sujeito passa a 
ser produtor, isto é, ele cria novos conceitos, novas inter-
pretações, reorganizando as que possui. É a construção e 
a reconstrução do conhecimento, princípio básico do cons-
trutivismo.

Portanto, o sentido do construtivismo, na Educação, 
engloba algumas contribuições educacionais atuais que 
acreditam em um espaço que possibilite, ao aluno, criar, 
agir, operar, construir a partir da sua realidade e da realida-
de da sociedade em que vive e, não, um espaço de mera 
repetição, recitação, cópia do que está pronto.

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
CONSTRUTIVISTA

1 - Construtivismo - uma apresentação teórica Até 
pouco tempo atrás, e mesmo ainda hoje, em muitos luga-
res do mundo, as teorias de aprendizagem dividem-se em 
duas correntes: uma empirista e uma apriorista.

Para os aprioristas (linkar com o site do ano passado 
sobre o assunto), a origem do conhecimento está no pró-
prio sujeito, ou seja, sua bagagem cultural está genetica-
mente armazenada dentro dele, a função do professor é 
apenas estimular que estes conhecimento aflorem.

Já para os que seguem as teorias empiristas, cujo 
princípio é tão longínquo quanto os ensinamentos de Aris-
tóteles, as bases do conhecimento estão nos objetos, em 
sua observação. Para estes, o aluno é tabula rasa e o co-
nhecimento é algo fluido, que pode ser repassado de um 
para outro pelo contato entre eles, seja de forma oral, es-
crita, gestual, etc. É nesta teoria que baseiam-se a maioria 
das correntes pedagógicas que conhecemos, entre elas o 
behaviorismo .

Rompendo com estes dois paradigmas, ou melhor 
dizendo, fundindo-os em um único, temos as teorias de 
Piaget . Jean Piaget foi um dos primeiros estudiosos a pes-
quisar cientificamente como o conhecimento era formado 
na mente de um pesquisador, tomando aqui a palavra 
pesquisador o seu sentido mais amplo, uma vez que seus 
estudos iniciaram-se com a apreciação de bebes. Piaget 
observou como um recém-nascido passava do estado de 
não reconhecimento de sua individualidade frente o mun-
do que o cerca indo até a idade de adolescentes, onde já 
temos o início de operações de raciocínio mais complexas.

Do fruto de suas observações, posteriormente siste-
matizadas com uma metodologia de análise, denominada 
o Método Clínico, Piaget estabeleceu as bases de sua teo-
ria, a qual chamou de Epistemologia Genética. Esta funda-
mentação está muito bem descrita em um de seus livros 
mais famosos, O Nascimento da Inteligência na Criança 
(1982), no qual ele escreve que “as relações entre o sujeito 
e o seu meio consistem numa interação radical, de modo 
tal que a consciência não começa pelo conhecimento dos 
objetos nem pelo da atividade do sujeito, mas por um esta-
do diferenciado; e é desse estado que derivam dois movi-
mentos complementares, um de incorporação das coisas 
ao sujeito, o outro de acomodação às próprias coisas” .

Neste pequeno parágrafo Piaget define três conceitos 
fundamentais para sua teoria:

- interação
- assimilação
- acomodação

A Epistemologia Genética, conforme mencionado an-
teriormente, é uma fusão das teorias existentes, pois Pia-
get não acredita que todo o conhecimento seja, a priori, 
inerente ao próprio sujeito (apriorismo), nem que o conhe-
cimento provenha totalmente das observações do meio 
que o cerca (empirismo); de acordo com suas teorias, o 
conhecimento, em qualquer nível, é gerado através de 
uma interação radical do sujeito com seu meio, a partir de 
estruturas previamente existentes no sujeito. Assim sendo, 
a aquisição de conhecimentos depende tanto de certas es-
truturas cognitivas inerentes ao próprio sujeito - S como de 
sua relação com o objeto - O, não priorizando ou prescin-
dindo de nenhuma delas.

A relação entre estas duas partes S - O se dá atra-
vés de um processo de dupla face, por ele denominado 
de adaptação, o qual é subdividido em dois momentos: a 
assimilação e a acomodação. Por assimilação entende-se 
as ações que o indivíduo irá tomar para poder internalizar 
o objeto, interpretando-o de forma a poder encaixá-lo nas 
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suas estruturas cognitivas. A acomodação é o momento 
em que o sujeito altera suas estruturas cognitivas para me-
lhor compreender o objeto que o perturba.

Destas sucessivas e permanentes relações entre as-
similação e acomodação ( não necessariamente nesta 
ordem) o indivíduo vai “adaptando-se” ao meio externo 
através de um interminável processo de desenvolvimento 
cognitivo. Por ser um processo permanente, e estar sem-
pre em desenvolvimento, esta teoria foi denominada de 
“Construtivismo”, dando-se a idéia de que novos níveis de 
conhecimento estão sendo indefinidamente construídos 
através das interações entre o sujeito e o meio.

É importante salientar-se o fato de que, apesar de a 
Epistemologia Genética ser uma teoria que analisa o com-
portamento psicológico humano, área normalmente afeta 
à Psicologia, e analisa estes aspectos relacionados ao 
aprendizado, área normalmente afeta à Pedagogia, Piaget 
não era psicólogo, nem tampouco pedagogo, porém biólo-
go. Seu interesse, ao desenvolver sua teoria, era dar uma 
fundamentação teórica, baseada em uma investigação 
científica, à forma de como se “constrói” o conhecimento 
no ser humano. Aí que reside o grande mérito de seus tra-
balhos, apresentar a primeira explicação científica para a 
maneira como o homem passa de um ser que não conse-
gue distinguir-se cognitivamente do mundo que o cerca até 
um outro ser que consegue realizar equações complexas 
que o permitem viajar a outros planetas.

É obvio que as teorias de Piaget possuem aplicação 
em inúmeros campos de pesquisa, inclusive na pedago-
gia, mas é fundamental entender-se que este não era seu 
propósito. A Epistemologia Genética e o Construtivismo 
não são uma nova metodologia pedagógica, podem até 
ser “um subsídio fundamental para o aperfeiçoamento 
das técnicas pedagógicas”, de acordo com as palavras de 
Sérgio Franco, mas reduzir o Construtivismo a esta única 
dimensão é empobrecê-lo por demais, pois seus horizon-
tes e aplicações são muito mais amplos, como muito bem 
definiu Fernando Becker, “Construtivismo, segundo pensa-
mos, é esta forma de conceber o conhecimento: sua gêne-
se e seu desenvolvimento. É, por conseqüência, um novo 
modo de ver o universo, a vida e o mundo das relações 
sociais”.

2 - Quesitos que caracterizam um ambiente constru-
tivista

De acordo com a posição de Tomas Tadeu da Silva, 
que é contra a “moda do construtivismo” , o Construtivismo 
“aparece como uma teoria educacional progressista, satis-
fazendo portan to aqueles critérios políticos exigidos por 
pessoas que, em geral, se classificam como de “esquer-
da”. De outro lado, o construtivismo fornece uma direção 
relativamente clara para a prática pedagógica, além de ter 
como base uma teoria de aprendizagem e do desenvolvi-
mento humano com forte prestígio científico.”

Em nossa experiência prática, as maiores críticas que 
ouve- -se das teorias de Piaget são justamente a falta de 
uma prática pedagógica clara e explicita, uma vez que não 
é a isto que ela se propõe.

“Antes de tudo, o construtivismo é uma teoria episte-
mológica. É de suma importância que se afirme isto, de 
modo a poder-se diferenciá-lo de uma teoria psicológica e, 
principalmente, de uma teoria pedagógica.

Afirmar que o construtivismo é uma teoria epistemoló-
gica é afirmar que ele foi concebido como uma forma de 
explicar a realidade da produção de conhecimento. Mais 
precisamente o conhecimento científico.” (Franco).

Ainda, da crítica de Tomaz da Silva ao construtivis-
mo, além de defini-lo como conservador é despolitizado, o 
que não cabe discutirmos nesta ocasião, ele discorre que 
“mesmo como teoria meramente pedagógica, o constru-
tivismo de apresenta bastante deficiente para uma teoria 
que se pretende globalizante e inclusiva. Não existe nada 
no construtivismo, por exemplo, que aponte para alguma 
teoria de currículo”

Do outro lado, Fernando Becker afirma que “se é es-
quisito dizer que um método é construtivista, dizer que um 
currículo é construtivista é mais esquisito ainda.”

Isto posto não seria, também, ridículo falar-se em um 
“ambiente construtivista”? Ou ainda, qual o resultado que 
será obtido por um professor cuja concepção do conheci-
mento for empirista ao utilizar um “ambiente construtivista” 
ou sua recíproca, o resultado da utilização de um “ambien-
te empirista” por um professor com uma epistemologia do 
conhecimento baseada nas teses construtivistas?

Em minha opinião, a resposta para esta pergunta é a 
mesma que foi dada pelo professor David Thornburg, con-
sultor do governo americano para assuntos educacionais, 
ao ser questionado se o computador seria a ferramenta 
para mudar a escola: “ 

É uma ferramenta importante, mas não é a única. O 
computador deve ser utilizado para coisas novas, não para 
reproduzir o antigo. Para mim, a transformação mais ur-
gente e mais importante é a mudança no pensamento dos 
professores.”

Para que um ambiente de ensino seja construtivista é 
fundamental que o professor conceba o conhecimento sob 
a ótica levantada por Piaget, ou seja que todo e qualquer 
desenvolvimento cognitivo só será efetivo se for baseado 
em uma interação muito forte entre o sujeito e o objeto. É 
imprescindível que se compreenda que sem uma atitude 
do objeto que perturbe as estruturas do sujeito, este não 
tentará acomodar-se à situação, criando uma futura assi-
milação do objeto, dando origem às sucessivas adapta-
ções do sujeito ao meio, com o constante desenvolvimento 
de seu cognitivismo, conforme discutido anteriormente.

Desta forma, apesar de acreditar ser perfeitamente 
possível a utilização de um “ambiente empirista” por um 
professor que não veja o aluno como “tabula rasa” para 
o desenvolvimento de um conhecimento, na forma como 
Piaget teorizou, existem alguns pressupostos básicos de 
sua teoria que devem ser levados em conta, se desejar-
mos criar um “ambiente construtivista” .

A primeira das exigências é que o ambiente permita, e 
até obrigue, uma interação muito grande do aprendiz com 
o objeto de estudo. Esta interação, contudo, não significa 
apenas o apertar de teclas ou o escolher entre opções de 
navegação, a interação deve passar além disto integrando 
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