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£ste e o segundo Boletim que a Cadeira de Administracao Escolar e 
Educagao Comparada publica como resultado de trabalhosa pesquisa (o 
primeiro foi o Boletim 206, n.0 2 desta Cadeira: "Concurso de ingresso no 
magisterio secundario e normal"). Plane)ado e desenvolvido como parte 
essencial do curso de doutorado de sen assistente ja doutor, Carlos Cor- 
rea Mascaro, corresponde a um esforco de varies anos de busca, meditagao 
e elaboragao. 

O trabalho foi iniciado, como nao podia deixar de ser, sem qualquer 
preconceito, mas inspirado pela recente politica de municipalizagao do en- 
sino, tao empenhadamente defendida pelo grupo de educadores a cuja 
fiente se encontra o eminente Prof. Anisio Teixeira. E, justamente porque 
as conclusoes da pesquisa ofereceram algumas advertencias a linha do- 
minante entre os municipalizadores, nos, responsaveis pela diregao da tese, 
ros sentimos obrigados a convidar para o julgamento critico do trabalho 
o referido professor, que, alias, na argiiigao, discutiu, com a penetragao e o 
brilho que Ihe sao peculiares, os pontos que mereciam ser reconsiderados. 
Isto, todavia, nao impediu que o eminente educador reconhecesse o valor 
e a oportunidade do estudo, considerando-o mesmo digno de incluir-se en- 
tre as publicagoes patrocinadas pelo INEP que ele dirige com o exito por 
todos reconhecido. 

E' assim que a presente edigao se fez, custeada pelo mencionado Ins- 
titute, dividindo-se em exemplares apresentados como Boletim n.0 4 desta 
Cadeira (n.0 242 da Faculdade) e como volume X da Serie VI — Inqueritos 
e Levantamentos, do Centre Brasileiro de Pesquisas Educacionais. 

Ao mesmo tempo que felicitamos nosso Assistente pelo bom exito de 
seu dificil empreendimento, registramos com prazer nossos agradecimen- 
tos ao INEP e, de modo especial, ao Prof. Anisio Teixeira. 

Sao Paulo, novembro de 1958. 

J. Querino Ribeiro 





O trabalho que ora se publica, do Professor Carlos Correa Mascaro, 
representa um esforgo novo no setor dos levantamentos analiticos da si- 
tuagao educacional brasileira. 

O empreendimento publico da escola constitui um grande servigo di- 
versificado e complexo, com aspectos tecnicos, mas sobretudo aspectos ad- 
ministrativos e financeiros. 

Ate agora, as analises eram pedagogicas ou estatisticas. O apareci- 
mento deste estudo de finangas escolares nos Municipios de Sao Paulo e. 
assim, uma iniciativa pioneira da cadeira de Administragao Escolar e Edu- 
cagao Comparada da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de Sao Paulo, hoje confiada a proficiencia do Prof. Dr. Jose 
Querino Ribeiro. Constitui tese de doutorado do seu professor assistente, 
Carlos Correa Mascaro, jovem mas experimentado educador, que esta a 
trazer para os estudos universitarios de educagao a visao pratica e o es- 
pirito de organizagao conquistados em seu tirocinio no ensino e na ad- 
ministragao da escola paulista. 

Sao monografias, como esta, que nos irao, pouco a pouco, dar a siste- 
matizagao de fatos e de saber indispensavel ao estudo universitario da 
administragao escolar brasileira. 

Rio, novembro de 1958. 

Anisio Teixeira 





NOTA EXPLICATIVA 

Na oportunidade da argiiigao publica sobre este trabalho, a douta 
Banca Examinadora, constituida dos srs. Profs. Drs. Anisio Teixeira, Laerte 
Ramos de Carvalho, Paul Hugon, Milton da Silva Rodrigues e J. Querino 
Ribeiro, no desempenho de seu mister, nele reconheceu algumas qualidades, 
mas apontou, como era natural que o fizesse, nao menor numero de de- 
feitos. Por outro lado, recebemos dos eminentes examinadores, como cs 
alias, do costume em trabalhos dessa natureza na Faculdade de Filosofia, 
excelentes ligdes, e as criticas que ouvimos, aceitando muitas e rejeitando, 
pela replica, outras, tomamo-las todas, principalmente, como advertencias, 
orientagao e estimulo para novos estudos. 

Sentimo-nos naturalmente confortados ante o reconhecimento unanime 
de ser o nosso estudo um trabalho pioneiro e oportuno, e foi nosso primeiro 
intento reve-lo todo para suprir suas deficiencias a luz das observagoes 
feitas pela Banca Examinadora. Mas, depois, sopesando pros e contras de 
uma decisao naquele sentido, achamos que nao haveria inconveniencia em 
publica-lo em sua forma original. Das reservas que Ihe foram feitas, duas 
principalmente nos pareceram exigir, ao ensejo desta publicagao, rapidas 
palavras de esclarecimento. Referimo-nos ao tratamento dos dados, no en- 
cadeamento da argumentagao e na apresentagao das conclusoes, apontado 
como tendencioso, e as insuficiencias do piano de abordagem de aspectos 
historicos de seu desenvolvimento. 

Devemos agora insistir em que, na verdade, nenhuma ideia preconcebida 
nos animou, do inicio ao termino do trabalho; antes procuramos manter 
atitude objetiva ao longo de sua lenta e afanosa elaboragao. A principio, 
quando se pos para nos o problema da delimitagao do campo de investi- 
gagoes e do definido objeto de estudo dentro desse campo, levaram-nos a 
cscolha do assunto a importancia crescente das pesquisas modernas de fi- 
nanciamento escolar e o significative movimento, ja entao, como agora, 
liderado por figuras altamente destacadas e responsaveis, no campo da 
educagao, em torno de ideias municipalistas. Alias, nossa primeira impres- 
sao, na fase preliminar do tratamento dos dados, foi justamente a de que 



os orgamentos rnunicipais nos levariam a confirmar o accrto da politica 
escolar no sentido de se dar ao municipio. em nosso pais, maiores atribui- 
goes e responsabilidades no ambito da administragao do ensino primario. 
O que sucedeu, no entanto, a medida da apuragao dos fatos, no desenvol- 
vimento do trabalho, nao nos autorizou a manter aquela primeira impressao. 

No que concerne as deficiencias da introdugao historica, cumpre-nos 
esclarecer que nos ativemos as informagoes sumarias ali expostas para 
evitar, deliberadamente, qualquer desvio de rota capaz de prejudicar o 
objetivo essencial proposto, que era o da analise mais detida do compor- 
tamento atual dos municipios paulistas frente as suas obrigagoes quanto a 
educagao popular, atraves da escola primaria. De outro modo, dando real- 
ce aos aspectos historicos da questao, poderiamos ser irresistivelmente 
tentados a escrever outro trabalho, em linha de desenvolvimento e pro- 
positos diferentes dos que haviamos elegido objeto de nossas cogitagoes. 

Quanto as demais lacunas apontadas, so podemos explica-las com atri- 
bui-las tanto aos percalgos decorrentes da extensao e riqueza do campo 
de estudos, quanto as dificuldades de coleta e tratamento do material. 

Com estas explicagdes, cremos haver cumprido, cabalmente, o nosso 
dever, para com os eminentes membros da Banca Examinadora e os leitores. 

Sao Paulo, novembro de 1958. 

Carlos Correa Mascaro 
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1 — INTRODUCE AO 

1.1.0. A Realidade educacional brasileira 

Quern hoje empreenda estudar a realidade educacional no Bra- 
sil tera desde logo sua atengao despertada pelas profundas transfor- 
magoes que se operaram, e se estao operando, sob esse aspecto da 
vida nacional, nos ultimos anos. Nao se pode precisar em que me- 
dida essas transformagoes correspondem a uma compreensao cons- 
ciente da importancia da escola, do papel da educagao, do significado 
da obra que, em beneficio da nagao, pode ser realizada atraves dos 
sistemas escolares locais, regionais ou nacional, mas nao resta du- 
vida ja estar superada pela intuigao do povo, como pela consciencia 
dos educadores, a fase em que, como assinala com expressivo acerto 
o Professor Anisio Teixeira — "a educagao (e nao me refiro so a 
educagao publica ou dita popular) era um probleraa que, impregna- 
do de idealismo, tudo ou muito tinha de paternalista e assistencia- 
lista. Era, precipuamente, uma dadiva, uma concessao dos que acha- 
vam que podiam faze-la e, podendo, deviam outorga-la, aureolando 
o estrito favor com as galas da filantropia ou a gloria da beneme- 
rencia publica". (1) 

1.1.1. Educagao na agenda das grandes causas nacionais 

Nao sera desarrazoado lembrar que o problema da educagao do 
povo sempre esteve presente, no Imperio e na Republica, na agenda 
organizada das grandes causas nacionais, como assunto de debate 
obrigatorio entre os freqiientadores das rodas palacianas ou parti- 
cipantes de grupos governamentais; sempre foi assunto que ocupou 
o pensamento de nossos legisladores e homens de governo, mas os 
poderes publicos nunca tiveram ocasiao, no seu trato, como e de 
nosso vezo, de ir alem de pianos e projetos utopicos, de reformas de 
gabinete ou da fixagao de uma obrigatoriedade legal de freqviencia 
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a escola primaria por parte de todas as criarujas em idade escolar, 
obrigatoriedade que nunca passou de pura ficgao. 

Vagarosamente, porem, vamos transpondo essas fases, ora de pa- 
ternalismo, ora de utopismo ou de romantismo pedagogico ou ainda 
de pedagogismo jun'dico para reconhecer, a nossa moda, em largos 
clrculos de opiniao, "que nao ha empreendimento maior e mais in- 
declinavel para uma democracia — mesmo uma simples democracia 
politica que nao seja uma burla ou uma fraude grosseira — que edu- 
car toda a nagao, ou todo o povo para ser efetivamente a nagao". (2) 

1.1.2. Formalismo legal em educagao 

A iniciativa das providencias destinadas a colocar o problems 
da educagao popular no piano objetivo reclamado pela nossa evolu- 
gao politica retardou-se, parece-nos, em virtude da tradigao cedo con- 
sagrada nas antigas Constituigoes, na legislagao ordinaria como nos 
costumes, atribuindo ao Estado na Republica, como as Provincias 
no Imperio, a responsabilidade praticamente exclusiva de prover o 
ensino em seu territorio, desempenhando o poder central papel qua- 
se nulo na manutengao dos sistemas escolares e conservando-se, ge- 
ralmente, os municipios, dessa tarefa integralmente ausentes e co- 
modamente alheios. O assunto foi colocado sempre em termos pelos 
quais se percebe o so empenho pela formulagao teorica do problema, 

Assim e que encontramos inscrito na Lei de 20 de outubro de 
1823, que aboliu o privilegio do Estado para dar instrugao, o prin- 
cipio da liberdade de ensino sem restrigoes; no artigo 179, n 0 XXXII 
da Constituigao outorgada de 25 de margo de 1824, a garantia de 
"instrugao primaria gratuita a todos os cidadaos", e na Lei de 15 
de outubro de 1827, determinagao no sentido de que se criassem "es- 
colas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos" (art. 
I.0) e, no artigo XI, "escolas de meninas nas cidades e vilas mais 
populosas". (3) 

1.1.3. Educagao no Imperio 

Na monarquia, o governo jamais demonstrou real capacidade 
ou mesmo interesse em organizar a educagao nacional, e muito pou- 
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cas escolas foram criadas no pafs durante todo o periodo monarqui- 
co. A documentagao existente revela que "o governo imperial man- 
tinha estabelecimentos de instrugao primaria e secundaria na corte, 
as faculdades de direito de Sao Paulo e Recife; a de Medicina, da 
Bahia; a de Minas, em Ouro Preto; de ensino Medico, Engenharia e 
Belas-Artes no Rio de Janeiro. O ensino primario, o secundario e o 
normal, nas provincias, estavam entregues aos respectivos governos. 
Nas escolas primarias de todo o pais, ao todo 15.561, a matricula, no 
ano de 1878, havia sido de 175.000 alunos, apenas" (4) 

Foi o reconhecido fracasso do Govemo do Rio de Janeiro e a im- 
possibilidade de cuidarem do problema da educagao, num pais tao 
vasto, as autoridades sediadas na sua excentrica Capital, que deter- 
minaram o apelo as provincias e, com o Ato Adicional, a inauguragao 
do que se veio a chamar "descentralizagao do ensino". Nem com isso, 
porem, ganhou a obra nacional da educagao o impulse que era de 
desejar-se e se esperava, pois que "a instrugao primaria, confiada 
as provincias, vai se organizando por um sistema de "tentativas e 
erros", em conformidade com os recursos limitados de cada uma 
delas, e ao capricho das circunstancias, quais o predominio deste 
ou daquele grupo partidario ou a inspiragao pessoal do presidente, 
em que se pode encontrar a causa mais proxima da periodicidade 
das variagoes nas politicas locais de educagao" (5). 

Nenhuma regularidade, nenhum piano, nenhuma importancia 
efetiva demonstra a agao do governo imperial no campo educacio- 
nal, em que pese a tradigao que revelou o Imperador D, Pedro II 
homem sempre interessado pelos problemas da educagao e pelo 
progresso intelectual do pais, bem como um extraordinario adnn- 
rador e incentivador de sabios, pensadores e artistas. E' dele a 
lembranga de se criarem duas universidades no Brasil, uma no sul 
e outra no norte. 

Tudo, porem, sao propostas ou lembrangas isoladas de solugao 
para este ou aquele problema. Da inexistencia de projetos de re- 
forma geral, com unidade organica de concepgao e de piano, da agao 
desordenada dos gabinetes ministeriais em seus projetos e leis re- 
ferentes ao ensino superior do Imperio e ao primario e secundario 
da Corte, a contundente mas feliz afirmativa de que "faltava soli- 
dez a propria base dessas iniciativas oficiais que eram como que 
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empresas que se propusessem levantar, sobre velhos alicerces de 
pouca profundidade, uma larga e pesada construgao" (6). So fari.i 
excegao ao rigor e a generalidade de tao dura critica o projeto con- 
tido nos Pareceres de Rui Barbosa, ja classificados monumentos da 
pedagogia nacional (7) e que nos fizeram ver no grande civilista 
o espirito atormentado com a "falta de uma consciencia educativa", 
com a "ausencia de um sistema nacional e a falta de fiscalizagao 
que Ihe e inerente", ao mesmo tempo que preocupado com a "cria- 
gao de um Ministerio da Instrugao Publica, menos visando a qual- 
quer centralizagao de ensino do que pela necessidade de prestigiar 
as autoridades educativas" (8). 

1.1.4. A primeira Republica e os problemas educacionais 

Na Republica, a situagao nao se alterou substancialmente, em- 
bora tivessemos, com a reforma de Benjamin Constant, uma lei for- 
temente influenciada por algumas ideias positivistas de renovagao. 
Mas nao fomos alem da lei, pois nao tivemos, ao tempo, condigoes 
e homens para realiza-las. Como o novo regime se fez com homens 
do Imperio, continuamos praticamente na mesma. A Constituigao 
de 1891 dispos, platonicamente, que competia, privativamente ao 
Congresso "legislar sobre o ensino superior" e, tambem, "mas nao 
privativamente", a ele incumbia "animar no pais o desenvolvimen- 
to das letras, artes e ciencias... sem privilegios que tolham a agao 
dos governos locais; criar instituigoes de ensino superior e secun- 
dario nos Estados, prover a instrugao secundaria no Distrito Fe- 
deral" (9). Do ensino, em geral, nada mais se afirma senao "que 
sera leigo o ministrado nos estabelecimentos publicos" (10). Quan- 
to a competencia para legislar e manter o ensino primario, ficou 
tudo a cargo das unidades federadas por forga da disposigao gene- 
rica que declarou "facultado aos Estados, em geral, todo e qualquer 
poder ou direito, que Ihes nao for negado por clausula expressa ou 
implicitamente contida nas clausulas expressas da Constituiao" (11). 

Quanto aos municipios, era laconica a Carta Magna da Repu- 
blica: os Estados deveriam organizar-se de forma que ficasse asse- 
gurada a autonomia deles, em tudo quanto respeitasse ao seu pe- 
culiar interesse (12). 
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Relativamente a organizagao municipal, ao ensino, bem como 
a responsabilidade dos municipios com o seu provimento, nao fo- 
ram mais explicitas as primeiras Constituigoes Estaduais que tive- 
mos em Sao Paulo — as de 1891, 1908, 1911 e 1921. E a legislagao 
ordinaria padecia do mesmo vicio, isto e, omitia a participagao das 
municipalidades, ou se previa algo, era quase nada. Alguns Secre- 
taries do Interior chegaram a declarar que era precise apelar para 
a colaboragao dos poderes locais, mas estes nao se mostravam in- 
teressados no papel que Ihes queriam reservar, nem a altura de 
compreende-lo. Dai, bem ou mal e na medida de seus recursos, te- 
rem passado os Estados a desincumbir-se, como podiam, de suas 
obrigagoes quanto a educagao popular. 

1.1.5. A segunda Republica e o Manifesto dos Pioneiros 

Por todas essas razoes ate aqui resumidamente alinhadas e que 
vamos encontrar, logo apos o triunfo do movimento revolucionario 
de 1930, no importante documento que se tornou o Manifesto dos 
Pioneiros da Educacao Nova sobre a Reconstrugao Educacional no 
Brasil, acerbas criticas a situagao em que se encontrava o pais em 
1932, apos quarenta e tres anos de regime republicano, durante os 
quais todos os esforgos nao haviam logrado ainda "criar um siste- 
ma de organizagao escolar a altura das necessidades modernas e 
das necessidades do pais" (13). 

E sentenciavam os signatarios do manifesto; "Onde se tern de 
procurar a causa principal desse estado antes de inorganizagao do 
que de desorganizagao do aparelho escolar, e na falta, em quase to- 
dos os pianos e iniciativas, da determinagao dos fins da educagao 
(aspecto filosofico e social) e da aplicagao (aspecto tecnico) dos 
metodos cientificos aos problemas de educagao. Ou, em poucas pa- 
lavras, na falta de espirito filosofico e cientifico na resolugao dos 
problemas da administragao escolar" — vitima, como se depreende 
do que vinha afirmado caustica e corajosamente mais adiante, do 
"empirismo grosseiro que tern presidido ao estudo dos problemas 
pedagogicos, postos e discutidos numa atmosfera de horizontes es- 
treitos" (14). 
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Permanecemos, em verdade, muito tempo, quer no regime mo- 
narquico, quer no republicano, quase inativos diante da indeclina- 
vel obrigagao de batalhar sem descanso por uma causa de tanta 
relevancia qual a da formagao democratica do povo brasileiro, por- 
que haviamos descarregado sobre os ombros dos Estados a respon- 
sabilidade exclusiva ou quase de manterem seus sistemas de en- 
sino, quando os sabiamos financeiramente incapacitados para su- 
portar, com o dos seus demais servigos, o encargo do custeio da 
obra, por sua propria natureza muito onerosa, enquanto os pode- 
res central e locais se mantinham inexplicavelmente ausentes do 
problema, como legalmente exonerados de deveres definidos nesso 
particular. Deve correr, em parte nao desprezivel, por conta dessa 
viciosa discriminagao de atribuigoes a posigao que temos ocupado 
nas estatisticas referentes ao analfabetismo no concerto das nagoes 
ditas civilizadas do mundo ocidental. 

Esse estado de coisas prevaleceu ate o momento que o grupo 
responsavel pelo documento a que ha pouco fizemos referencia ini- 
ciou oportuno, feliz e pertinaz movimento em prol da incorpora- 
gao, a nossa legislagao, de dispositivos que, com forga constitucio- 
nal, melhor definissem a competencia dos poderes publicos em ma- 
teria de educagao e tornassem efetiva a participagao da Uniao e 
dos Municipios, ao lado dos Estados, na solugao dos problemas edu- 
cacionais, a partir da fixagao constitucional de recursos para o seu 
financiamento. 

1.1.6. A Educagao nas Constituigoes brasileiras 

Analisando os textos das nossas Constituigoes, assinala-se como 
a maioria delas foi omissa em relagao a educagao. Chega o momen- 
to, porem, em que em virtude do movimento de opiniao provocado 
pelo desassombro dos signatarios do ja citado manifesto, dos vagos 
preceitos das Leis Magnas de 1824 e 1891, sobre a competencia das 
assembleias provinciais para "legislar a respeito de instrugao pu- 
blica e estabelecimentos proprios a promove-la", ou do "cabe ao 
Congresso, mas nao privativamente", o dever de "animar, no pais, 
o desenvolvimento da educagao publica", passamos, progredindo em 
clareza e descendo a mimicias, aos mais explxcitos incisos da Cons - 
tituigao de 1934. 
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A primeira lei de reorganizagao polltica do pals promulgada 
apos as revolugoes que haviam abalado o pals, coloca os problemas 
de educagao e ensino em termos mais definidos e precisos, fruto, 
por certo, do esplrito que ditara identica diretriz firmada na Cons- 
tituigao de Weimar, pela qual a Republica que sucedera ao Impe- 
rio alemao conferia ao Reich, nao so competencia, como o inde- 
clinavel dever de participar em assuntos educacionais, antes intei- 
ramente regulados pelos estados federados. Na lO.a Conferencia 
Nacional de Educagao, a relagao entre um fato e outro e assina- 
lada num trabalho de autoria do Dr. Octavio Martins que afirma o 
seguinte; "A cultura alema nunca exerceu influencia pronunciada 
sobre a nossa. Entretanto, os dispositivos da Constituigao Federal 
Alema referentes a educagao despertaram grande interesse em mm- 
tos educadores brasileiros e tern influldo em movimentos de opiniao 
que se fizeram sentir junto aos nossos constituintes de 1934 e 1946" 
(15). Alias, o Prof. Almeida Jr., em sua refutagao ao Parecer do 
deputado Gustavo Capanema sobre o Ante-Projeto da Lei Diretrizes 
e Bases da Educagao Nacional, ja mencionara o mesmo fato, ao dis- 
cutir a extensao e a compreensao dos termos diretrizes e bases, de- 
clarando: "sem remontar a antecedentes longlnquos. lembro que o 
movimento deflagrado em 1931, no Brasil, em favor de uma polltica 
nacional de educagao, teve raizes espirituais na Constituigao de 
Weimar, de 1919, a qual pela primeira vez, na Alemanha, pos em 
lei esse magno problema" (16). 

Eis como aparece a materia na terceira Magna Carta do Brasil; 

"Artigo 10 — Compete concorrentemente a Uniao e aos Estados: 

VI — difundir a instrugao publica em todos os seus graus". 

"Artigo 150 — Compete a Uniao: 

a) fixar o piano nacional de Educagao, compreensivo do en- 
sino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; 
e coordenar e fiscalizar sua execugao em todo o territo- 
rio do Pals; 
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c) organizar e manter, nos territorios, sistemas educativos 
apropriados aos mesmos; 

e) exercer agao supletiva onde se faga necessaria por defi- 
ciencia de iniciativa ou de recursos e estimular a obra 
educativa em todo o pais, por meio de estudos, inqueri- 
tos, demonstragoes e subvengoes". 

"Artigo 151 — Compete aos Estados e ao Distrito Federal orga- 
nizar e manter sistemas educativos nos territorios respectivos, res- 
peitadas as diretrizes estabelecidas pela Uniao". 

"Artigo 156 — A Uniao e os Municipios aplicarao nunca menos 
de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal nunca menos do 
vinte por cento da renda resultante de impostos na manutengao o 
no desenvolvimento dos sistemas educativos. 

Paragrafo unico — Para a realizagao do ensino nas zonas ru- 
rais a Uniao reservara, no minimo, vinte por cento das cotas des- 
tinadas a educagao, no respective orgamento anual". 

Anote-se que o artigo seguinte era tambem de muito feliz ins- 
piragao, mas nao imune, na parte final, ao romantismo com que 
scmpre encararam, os legisladores e constituintes, os nossos mais 
prementes problemas educacionais e assistenciais. 

"Artigo 157 — A Uniao, os Estados e o Distrito Federal reser- 
varao uma parte de seus patrimonios territoriais para a formagao 
dos respectivos fundos de educagao. 

§ 1.° — As sobras das dotagoes orgamentarias acrescidas das 
doagoes, percentagens sobre o produto de vendas de terras publi- 
cas, taxas especiais e outros recursos financeiros, constituirao, na 
Uniao, nos Estados e nos Municipios, esses fundos especiais, que se- 
rao aplicados exclusivamente em obras educativas, determinadas 
em lei. 

§ 2.° — Parte dos mesmos fundos se aplicara em auxilios a alu- 
nos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material es- 
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colar, bolsas de estudo, assistencia alimentar, dentaria e escolar e 
para vilegiaturas". 

A redagao constante da Constituigao de 1934 resultou, nas suas 
hnhas gerais e nas suas bases mais solidas, de estudos procedidos 
por uma Comissao de Professores e aprovados na 5a. Conferencia 
Nacional de Educagao promovida pela Associagao Brasileira de Edu- 
cagao e que se reuniu na Capital do Estado do Rio de Janeiro, de 
26 de dezembro de 1932 a 8 de Janeiro de 1933 (17). 

Nessa Conferencia foram aprovados dois importantes documen- 
tos que, para facilidade de consulta, resolvemos transcrever no vo- 
lume de Anexos do presente trabalho: 

a) o ante-projeto do Capitulo "Da Educagao Nacional" para 
a Constituigao Brasileira, subscrito pelos profs. Fernando 
de Azevedo, Diniz Junior e Americo Wanick, pela Comissao 
dos 32 (18), e 

b) a justificagao do ante-projeto, assinada pelo prof. Anisio 
Teixeira, em nome da Comissao dos Dez (19). 

O ante-projeto do Capitulo "Da Educagao Nacional", como se 
podera verificar, compoe-se de oito artigos, fixando a competencia 
da Uniao, dos Estados e dos Municipios, estabelecendo o dever da 
elaboragao, pelo poder federal, de um piano nacional de educagao, 
definindo a constituigao dos orgaos para o exercicio da competen- 
cia fixada, e deterrainando o minimo de recursos necessaries ao cum- 
primento das atribuigoes de cada uma das esferas de poder. 

Na Assembleia Nacional Constituinte, esse ante-projeto, muito 
feliz na concepgao e na forma, foi grandemente mutilado e desfigu- 
rado, prevalecendo, na Constituigao promulgada, a redagao final tal 
como se encontra nos artigos 10, 150, 151, 156 e 157 que ha pouco 
transcrevemos no todo ou em parte. 

Quanto a justificagao, ela se alonga mas nao em demasia, nos 
comentarios concernentes a cada um dos dispositivos sugeridos para 
o ante-projeto de Capitulo, dando ao trabalho uma solida fundamen- 
tagao filosofica na parte da definigao de principios e fins da educa- 
gao nacional, e as bases de um piano racional de constituigao dos or- 
gaos dos servigos educacionais, autonomos, na parte da administra- 
gao a cargo dos govemos central, dos estados e dos municipios. 
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Nada do que a Constituiqao previa chegou a ser executado. O 
golpe de Estado modificou tres anos depois a fisionomia mstitucio- 
nal da nagao. 

A Carta outorgada a 10 de novembro de 1937, mantendo a com- 
petencia da Uniao para fixar as bases e diretrizes da educagao na- 
cional, silencia, porem, acerca das demais questoes, entre elas a das 
percentagens da receita para financiamento do ensino, passando a 
dispor em termos genericos, e de estranha doutrinagao pedagogica, 
sobre a educagao nacional, como se podera verificar da leitura dos 
dispositivos em seguida transcritos: 

"Artigo 125 — A educagao integral da prole e o primeiro dever 
e o direito natural dos pais. O Estado nao sera estranho a esse de- 
ver, colaborando, de maneira principal ou subsidiaria, para facilitar 
a sua execugao ou suprir as deficiencias e lacunas da educagao par- 
licular". 

"Artigo 127 — A infancia e a juventude devem ser objeto de 
cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomara tc~ 
das as medidas destinadas a assegurar-lhes condigoes fisicas e mo- 
rais de vida sa e de harmonioso desenvolvimento de suas faculdades. 
O abandono moral, mtelectual, ou fisico da infancia e da juventude 
importara falta grave dos responsaveis por sua guarda e educagao. 
e cria ao Estado o dever de prove-las do conforto e dos cuidados in- 
dispensaveis a preservagao fisica e moral. 
Aos pais miseraveis assiste o direito de invocar o auxilio e protegao 
do Estado para a subsistencia e educagao da sua prole. 

Artigo 128 — A arte. a ciencia e o ensino sao livres a iniciativa 
individual e a de associagoes ou pessoas publicas e particulares. E' 
dever do Estado contribuir direta ou indiretamente para o estimulo 
c o desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando 
mstituigoes artisticas, cientificas e de ensino. 

Artigo 129 — A infancia e a juventude a que faltarem os recur- 
sos necessarios a educagao em instituigoes particulares, e dever da 
Nagao, dos Estados e dos Municipios assegurar, pela fundagao de ins- 
tituigoes publicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade 



— 21 — 

de receber uma educagao adequada as suas faculdades, aptidoes e 
tendencias vocacionais. O ensino pre-vocacional e profissional des- 
tinado as classes menos favorecidas e, em materia de educagao, o 
primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execugao a esse dever, 
fundando institutes de ensino profissional e subsidiando os de ini- 
ciativa dos Estados, dos Municipios e dos individuos ou associagoes 
particulares e profissionais. 
E' dever das industrias e dos sindicatos economicos criar, na esfera 
de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de 
sens operarios ou de seus associados. A lei regulara o cumprimento 
desse dever e os poderes que caberao ao Estado sobre essas escola.-., 
bem como os auxilios, facilidades e subsidies a Ihes serem concedi- 
dos pelo poder publico. 

Artigo 130 — O ensino primario e obrigatorio e gratuito. A gra- 
tuidade, porem, nao exclui o dever de solidariedade dos menos para 
com os mais necessitados; assim, por ocasiao da matricula sera exi- 
gida dos qua nao alegarem ou notoriamente nao puderem alegar es- 
cassez de recursos, uma contribuigao modica e mensal para a caixa 
escolar. 

Artigo 131 — A educagao fisica, o ensino civico e o de trabalhos 
manuais serao obrigatorios em todas as escolas primarias, normais 
e secundarias, nao podendo nenhuma escola de qualquer desses graus 
(sic) ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaga aquela exx- 
gencia". 

A orientagao que desses textos se depreende fugia inteiramente 
a linha inaugurada em 1934. de certa forma nos fazia voltar a for- 
mulagao de principios doutrinarios de ordem geral como nas antigas 
constituigoes, com a so diferenga de nos apresentar a materia redi- 
gida com tal mimicia de detalhes que os capitulos referentes a Fa • 
milia, a Educagao e a Cultura mais se parecem excertos de teoria? 
Ue educagao que dispositivos gerais de uma carta constitucional. 

Com a Constituigao vigente, de 18 de setembro de 1946, entre- 
tanto, voltamos ao piano de 1934, que e entao restaurado com varias 
alteragoes. Reafirma-se a competencia da Uniao e dos Estados, de- 
fine-se o sistema federal de ensino, fixam-se responsabilidades des 
poderes publicos e de entidades particulares e volta-se a formula de 
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cooperagao no financiamento da educagao expressa no artigo 169. 
com a redayao conhecida: 

"Anualmente, a Uniao aplicara nunca menos de dez por cen- 
to, e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nunca 
menos de vinte por cento da renda resultante dos impostos 
na manutengao e desenvolvimento do ensino". 

1.1.7. Os Convenios Escolares 

Nao obstante ter sido omissa, nesse particular, a Constituigao 
de 10 de novembro, o Governo Federal, no periodo conhecido como 
do Estado Novo, tentou restaurar, mediante legislagao ordinaria, a 
obrigatoriedade da aplicagao das quotas de impostos em beneficio do 
ensino, chegando mesmo a propor e a ensaiar uma formula de coope- 
ragao entre a Uniao, os Estados e os Municipios, no emprego de re- 
cursos financeiros proprios. 

A questao surgiu com o Decreto-lei federal 4.958, de 14 de no- 
vembro de 1942, pelo qual foi instituido o Fundo Nacional do Ensino 
Primario, com a "renda proveniente dos tributes federais que para 
esse fim viessem a ser criados". 

Os recursos do referido Fundo Nacional destinavam-se "a am- 
pliagao e melhoria do sistema escolar primario de todo o pais" e sen- 
do determinada a sua aplicagao mediante "auxilios a cada um dos 
Estados e Territorios e ao Distrito Federal, na conformidade de suas 
maiores necessidades". O mesmo diploma autorizava o Ministro da 
Educagao "a assinar com os governos dos Estados, Territorios e Dis- 
trito Federal, o Convenio Nacional de Ensino Primario, destinado a 
fixar os termos gerais nao so da agao administrativa de todas as uni- 
dades federativas relativamente ao ensino primario mas ainda da 
cooperagao federal para o mesmo objetivo". 

Em obediencia a esse mandamento, dois dias depois foi cele- 
brado entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e o Territorio 
do Acre, o mencionado Convenio, ratificado da parte do Governo 
Federal pelo Decreto-lei 5.293, de 1 de margo de 1943 e, da parte do 
Estado de Sao Paulo, pelo Decereto-lei 13.440, de 30 de junho do 
mesmo ano. 
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O Convenio Nacional do Ensino Primario estabelecia em uma 
de suas clausulas que os Estados signatarios deviam comprometer- 
se "a aplicar no ano de 1944, pelo menos quinze por cento da renda 
proveniente de sens impostos, na manutengao, ampliagao e aperfei- 
goamento do seu sistema escolar primario", elevando-se essa "per- 
centagem minima a dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte 
por cento, respectivamente, nos anos de 1945, 1946, 1947, 1948 e 1949", 
mantendo-se a seguir a percentagem do ultimo ano. 

Outra clausula estatuia ainda que os governos dos Estados rea- 
lizariam, "sem perda de tempo um convenio estadual de ensino pri- 
mario com as administragoes municipais" em moldes semelhantes 
e para o fim de assentar o compromisso de passarem as municipa- 
lidades a destinar, tambem, ao desenvolvimento do ensino primario, 
a contar do ano de 1944, quotas minimas respectivamente de dez, on- 
ze, doze, treze, catorze e quinze por cento de sua renda de impostos. 

Sao Paulo nao protelou o cumprimento formal de seus compro- 
missos e em 14 de dezembro de 1943 ratificava os instrumentos de 
acordo bilateral assinados com a Prefeitura Municipal da Capital e 
as Prefeituras Municipais do Interior. O convenio firmado com as 
municipalidades estabelecia ainda mais um minucioso criterio de dis- 
tribuigao dos recursos financeiros municipais e aplicagoes preferen- 
ciais das respectivas importancias, como que num piano oficial de 
prioridades. 

Em 1945, pelo Decreto 19.513, de 25 de agosto, a Uniao disciplinou, 
em conseqiiencia do estabelecido no Convenio celebrado com os Es- 
tados, a aplicagao dos recursos federais estipulando as seguintes 
percentagens: 70% para edificagoes escolares, 25% para educagao 
primaria e de adolescentes e adultos e 5% para aperfeigoamento de 
professores. Para maior facilidade de consulta, encontram-se, en- 
tre os Anexos, os textos dos documentos relatives ao Fundo Na- 
cional do Ensino Primario e aos Convenios dele decorrentes. 

1.2.0. Financiamento do ensino — problema fundamental 

Conquanto nao houvessem produzido quanto deles seria licito 
esperar, os atos denominados, depois, em Sao Paulo, genericamen- 
te, Convenios Escolares, tanto os firmados entre a Uniao e os Es- 
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tados, como os estabelecidos entre estes e os municipios, uns e outros 
marcaram uma auspiciosa mudanga de rumo em assunto de tanta 
magnitude e nos permitiram o primeiro ensaio de abandono do ter- 
reno dos debates platonicos a que nos entregavamos de longa data, 
na imprensa, nas conferencias e nos congresses, acerca de reformas, 
curriculos, programas ou estruturas de sistemas, esquecidos de que 
o problema dos problemas, a questao fundamental, a preliminar ba- 
sica que nos desafia em qualquer servigo de interesse publico com 
a universalidade que caracteriza o da educagao escolar, a um tempo, 
onus social, civico e politico, e o de financiar as despesas impostas 
pela sua realizagao efetiva. 

Nao se podem negar as caracteristicas de inspiradamente feliz, 
inteligente e oportuna a ideia de se dividirem as responsabilidades 
de financiamento da obra educacional entre a Uniao, os Estados e 
os Municipios, interessando, por essa via, toda a nagao no cumpri- 
mento de um dos seus precipuos deveres, porque essa nos parece a 
politica mais consentanea com as nossas necessidades e a chave da 
educagao popular no Brasil. Sera com a aplicagao dos recursos das 
tres fontes, com a chamada a responsabilidade e a conjugagao dos 
esforgos dos tres poderes que perlustraremos o caminho que nos 
ha de conduzir a efetiva e concreta abertura de escolas e ao ofe- 
recimento de maiores oportunidades educacionais a massa da po- 
pulagao que, nos campos e nas cidades, se multiplica, cresce e avolu- 
ma-se a margem dos beneficios que Ihe podem proporcionar o apren- 
dizado das tecnicas fundamentais de leitura, escrita e calculo ele- 
mentar, e a posse de instrumentos de integragao social exigidos pelo 
tipo de cultura que caracteriza a civilizagao contemporanea no mun- 
do ocidental. 

Em trabalho apresentado ao Congresso Nacional de Educagao, 
reunido em Curitiba de 7 a 13 de Janeiro de 1954, trabalho que ja 
citamos e que se subordinava ao titulo de "Sobre o problema de 
como financiar a educagao do povo brasileiro", chamava o Prof. 
Anisio Teixeira, com inteira procedencia e muita oportunidade, a 
atengao de quantos pelo assunto se interessassem, para o que re- 
presentava, como encargo e custo a serem provides, a obra de edu- 
car o povo brasileiro. E apresentava como dados basicos para a 
discussao, os das atuais condigoes demograficas brasileiras: "nunca 
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menos de oito milhoes de crianQas na idade da instrugao primaria", 
e 4'dois milhoes de adolescentes na idade da instrugao secundaria". 
E completava: — "o onus nao reside unicamente nesse numero, mas 
tambem esta na sobrecarga decorrente da distribuigao da popula- 
gao por idades; 51% dessa populagao se encontram na area de ida- 
de de 0 a 19 anos; apenas 43% se encontram na idade de 20 a 59 
anos, constituindo este o nucleo ativo e produtivo do Brasil; e que 
de 60 anos para cima temos os 6% restantes". Chama ainda o au- 
tor a atengao para o fato de que, comparativamente a outras na- 
goes como os Estados Unidos e a Inglaterra, estamos em situagao 
bastante desfavoravel, pois nesses paises o grupo de jovens e pro- 
porcionalmente menor. 

Entretanto, continuava ainda o conhecido educador, ua despei- 
to de ser para o Brasil particularmente pesado o encargo de educar, 
esta o nosso pais se desincumbindo dele melhor, aparentemente, do 
que poderiamos talvez pensar. Com efeito, despendemos em 1950, 
com a educagao publica e particular, mais de seis bilhoes de cruzei- 
ros. Estes seis bilhoes ou, para ser mais precise Cr$ 6.400.000.000,00 
contadas tambem as despesas particulares com a educagao, repre- 
sentam 2% da renda nacional brasileira, proporgao muito significa- 
tiva, porque importa em percentagem igual a das melhores e mais 
bem educadas nagoes do mundo. Apenas a nossa renda nacional nao 
e suficientemente grande para que estes mesmos 2% nos deem o que 
seria necessario para educar toda a populagao brasileira em con- 
digoes adequadas. E aqui temos outro gravame para a solugao do 
nosso problema, decorrente do subdesenvolvimento da riqueza, em 
que nos dispensamos de insistir. E' diante de tudo isso que se torna 
urgente verificar se nao poderiamos administrar melhor (grifo nos- 
so) os seis bilhoes e tanto de cruzeiros que ja se despendem em nosso 
pais com a educagao" (20). 

Tern inteira razao o ilustre educador. A tarefa que se impoe a 
quantos se interessam pelos destines da nacionalidade, ou no pais 
ocupam ou desempenham fungoes na administragao publica ou no 
governo e a de descobrir e indicar os metodos e processes mais ra- 
cionais de aplicagao dos recursos destinados a educagao popular. O 
presente trabalho e uma tentativa de contribuigao para a racionali- 
zagao das despesas publicas com ensino. Aqui vamos nos limitar a 
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um so aspecto da questao, procurando focalizar, com base na obser- 
vagao de fatos que estao ocorrendo em nosso Estado, o que tern sido 
e o que poderia vir a ser a participagao do Municipio na obra de 
financiamento da educagao popular. E e ao que nos parece, para que 
essa participagao se efetive, que pianos tern sido elaborados de en- 
trosamento da acao das tres orbitas do poder — o Federal, o Esta- 
dual e o Municipal — a partir do dispositive constitucional que fi- 
xou as quotas de arrecadagao de impostos para "manutengao e de- 
senvolvimento do ensino". E' obvio que encontrado um melhor mo- 
do de administrar os recursos desse como que fundo comum de en- 
sino, se melhor inteligencia aplicassemos na utilizagao deles, maior 
proveito retirariamos do emprego dessa triplice quota tributaria. 

Desde 1934, quando na Constituigao se fixaram as quotas de im- 
postos federais, estaduais e municipais, para "manutencao e desen- 
volvimento dos sistemas educativos", desde essa ocasiao, esforgos se 
fizeram para dar efetiva vigencia a tao sabio dispositive constitu- 
cional que impos a aplicagao de recursos das tres fontes. Embora o 
caminho apontado seja claro — cooperagao, nao concorrencia — ou 
concorrencia no sentido de agao concomitante, sem qualquer ideia 
de disputa, achamo-nos ainda 1 amentavelmente no terreno do tateio, 
do ensaio e erro, acerca da maneira de disciplinar a aplicagao das 
verbas anuais, mediante a adogao de uma formula que facilite a so- 
lugao do problema que vem desafiando a capacidade de governos que 
se sucedem na diregao da vida nacional. 

1.2.1. Municipio e financiamento do ensino 

A primeira tentativa pratica de disciplinar essa colaboragao, 
1ivem6-la conforme assinalamos, com a solene assinatura dos Con- 
venios Escolares, entre a Uniao e os Estados e entre estes e os Mu- 
nicipios, em 1943, mas que cedo se tornaram total ou parcialmente 
letra morta, nao sem deixar vestigios de sua vigencia aqui e ali. 
Destes sinais cumpre lembrar, no piano nacional, a obra realizada 
pelo Institute Nacional de Estudos Pedagogicos, financiando, nos Es- 
tados, com os 10% de impostos federais e os recursos do Fundo Na- 
cional do Ensino Primario, construgoes escolares, o ensino supletivo 
e bolsas de estudo para aperfeigoamento de pessoal, de acordo com 
o previsto no Decreto federal 19.513, de 25 de agosto de 1945. O la- 
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mentavel, conforme assinalou o Prof. Lourengo Filho, e que nao te- 
nham sido "mais precisamente defindas as condigoes desse piano de 
cooperagao "inter-administrativa", com que evitariamos o aspecto 
contristador e que denuncia a incapacidade administrativa e tecnica 
da maior parte dos Governos estaduais, para nao dizer ja da sua in- 
curia: as administragoes estaduais, em elevada percentagem, nao 
tern aplicado os recursos postos a sua disposigao, cada ano, para a 
construgao de escolas. Percentagem menor, mas, ainda assim exis- 
tente, nao se tern utilizado das "bolsas de estudo", postas a sua dis- 
posigao, nem aplicado, na totalidade, os recursos para a Campanha de 
Educagao de Adultos" (21). 

No piano estadual, nao pode ser esquecido o que nesta Capital 
realizou em pouco mais de um quinquenio, a Comissao de Convenio 
Escolar incumbida de superintender o acordo entre o Estado e a 
Prefeitura para execugao de um vasto piano de construgoes es- 
colares que dotou a cidade de Sao Paulo de cerca de oitenta edificios 
em que se instalaram grupos escolares, ginasios, colegios e escolas 
normais estaduais. Pena tambem e que, esse Convenio, que tinha 
outros aspectos positives dignos de relevo, como os relatives a assis- 
tencia a Caixa Escolar e o incentive ao ensino especializado, ao vo- 
cacional e tecnico-profissional, tenha sido substituido por uma lei 
municipal que foi o ponto de partida para a desinteligencia infeliz- 
mente hoje reinante entre as autoridades estaduais e municipais em 
materia de ensino. 

1.2.2. Auxilio federal em materia de ensino 

A tentative mais recente relative a estudos basicos quanto a 
formula mais acertada para entrega de recursos federais aos estados 
e municipios para a aplicagao em beneficio do ensino foi a patroci- 
nada pela Associagao Brasileira de Educagao, que reuniu na Capital 
da Republica, de 15 a 30 de novembro de 1950, na 10a. Conferencia 
Nacional de Educagao, numeroso grupo de educadores e especialis- 
tas em varies campos do conhecimento como o da economia, finangas, 
estatistica, para o debate, entre outros assuntos, do momentoso pro- 
blema posto oficialmente nos seguintes termos: "O auxilio federal 
aos estados em materia de ensino; como pode ser aumentado e sob 
que bases deve ser estabelecido". 
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A Comissao Especial, incumbida de estudar especificamente o pro- 
blema, aprovou oito conclusoes, fundamentando-as ou justificando-as 
mediante rapidas consideragoes e com o transunto, em seguida, dos 
relatorios parciais apresentados pelos seus membros, Profs. Drs. 
Gustavo Lessa, Jose Querino Ribeiro, Lourengo Filho, Octavio Mar- 
tins, Paulo Sa e Romulo de Almeida, alem de uma "contribuigao 
para os debates" de autoria do Dr. Rafael Xavier (22). Documento 
importante, as conclusoes da Comissao Especial foram copiadas e se 
acham no volume de Anexos. 

1.3.0. A margem das conclusoes da 10a. Conferencia Nacional 
de Educagao 

Na verdade, no relatorio, a Comissao integrada por tao respon- 
saveis especialistas, analisa o problema, como nao poderia deixar 
de ser, com grande percuciencia e se expressa atraves de afirma- 
goes de mais alta relevancia e para as quais nossa atengao e ime- 
diatamente atraida. Vamos selecionar, para rapidos comentarios, 
algumas das que mais de perto se relacionam com o nosso traba- 
Iho, nesta abordagem de alguns aspectos de financiamento do en- 
sino pelos municipios do Estado de Sao Paulo. 

Entre essas, cumpre destacar logo no item 1, a declaragao re- 
lativa a arrecadagao tributaria da Uniao, dos Estados, e Municipios 
tida como nao tendo sido substancialmente alterada pela discrimi- 
nagao de rendas fixada na Constituigao de 1946. Essa assertiva nos 
parece ter sido prematuramente avangada, destituida, na epoca, 
como se achava a Comissao, de elementos em que se pudesse apoiar. 
Pelo menos em relagao ao Estado de Sao Paulo ela nao iria em bre- 
ve corresponder exatamente aos fatos, como iremos mais tarde veri- 
ficar documentadamente. De pronto podemos lembrar que se os da- 
dos da distribuigao nacional da renda, em 1947, eram os citados no 
relatorio, isto e, 59,6% para a Uniao, 34,1% para os Estados e 6,4% 
para os Municipios. pelo menos a partir do ano de 1952, em nosso 
Estado, tal distribuigao ja se apresentava em bases completamente 
diversas, em favor das finangas municipals, conforme se comprova 
dos quadros a seguir, elaborados com dados obtidos no Departa- 
mento Estadual de Estatistica; 
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Distribuigao da renda piiblica no Estado de Sao Paulo 
Em Cr$ 

Anos Uniao Estado Municipios Total 

1952 9.358.420.150 9.840.413.252 3.506.793.072 22.705.626.474 
1953 13.025.893.323 11.815.232.367 4.636.955.560 29.478.081.250 
1954 17.545.396.151 16.061.821.981 5.485.465.069 39.092.683.201 
1955 21.916.322.585 20.185.608.146 6.992.445.237 49.098.375.970 

Distribuigao em indices percentuais 

Anos Uniao Estado Municipios 

1952 41,22% 43,33% 15,45% 
1953 44,18% 40,08% 15,74% 
1954 44,88% 41,08% 14,04% 
1955 44,64% 41,13% 14,23% 

Em 1946 e 1947, neste Estado, a distribuigao, em cruzeiros, era 
a seguinte: 

Uniao Estado Municipios Total 

1946 4.046.315.893 3.069.908.944 619.530.750 7.735.775.580 
1947 4.947.202.752 3.147.484.606 806.352.932 8.901.040.280 

com a sua correspondente distribuigao em indices percentuais: 

Uniao Estado Municipios 

1946 52,30 39,68 8,00 
1947 55,38 35,36 9,05 

Assim, o aumento verificado pode ser classificado como ex- 
celente, porque nesse periodo as municipalidades nao estavam re- 
cebendo com pontualidade as quotas de impostos devidas pelo Es- 
tado. 

Os dados citados pela Comissao Especial poderiam, portanto, 
refletir tambem, menos a divisao tripartida das rendas publicas no 
pais, do que a impontualidade da Uniao e dos Estados no cumpri- 
mento de sua obrigagao de entregarem aos municipios as quotas 
constitucionais de impostos, situagao que, em nosso Estado, so re- 
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centemente vem sendo regularizada. Tal atraso explica-se, ora por 
falta de recursos financeiros nos cofres do governo federal ou dos 
Estados, ora por causa da burocracia dos servigos federals e esta- 
duais, quase sempre por forga de manobras pollticas que encontram 
no retardamento ou na protelagao da entrega de tais quotas um re- 
curso compressivo de largo uso e, finalmente, muitas vezes por 
motivo de falhas das proprias municipalidades em satisfazer, por 
deficiencia dos seus servigos de contabilidade, as exigencias dos 6r- 
gaos incumbidos do calculo das quotas e de seu pagamento, nas Se- 
cretarias de estado e no Ministerio da Fazenda. So depois de esta- 
belecida a regularidade e pontualidade da entrega das quotas fe- 
derals e estaduais aos municlpios e que poderemos conhecer ao certo 
as repercussoes da discriminagao de rendas estabelecida na Consti- 
tuigao vigente para o fortalecimento financeiro dos tesouros locals. 
De qualquer modo, porem, o fenomeno do crescimento das rendas 
municipals e realidade que ninguem contesta e esta a exigir mais 
detido exame, motivo por que a ele retornaremos oportunamente. 

Em outro passo do mesmo documento, no item 2, em relagao a 
preconizada criagao do Fundo Nacional de Educagao, diz a Comissao 
que "cumpre desde ja acentuar que a adogao da medida deve ser 
precedida de uma verificagao cuidadosa das deficiencias educacio- 
nais do pais, e depois da capacidade financeira da Uniao, dos Esta- 
dos e dos municipios". E relacionando com essa, na parte da distribui- 
gao de auxilio aos Estados (item 4), um problema correlate foi le- 
vantado — o da distribuigao de auxilios aos governos locals. Final- 
mente, no item 6, discute-se a questao do estabelecimento do "piano 
de aplicagao dos auxilios mediante a definigao de uma escala de 
prioridades, em face das imensas deficiencias educacionais do pais". 

Acerca da verificagao das deficiencias educacionais do pais e da 
escala de prioridades, vale citar as oportunas consideragoes do prof. 
Lourengo Filho, em conferencia proferida em Niteroi, no ano de 
1948, numa reuniao de Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, subor- 
dinada ao titulo "Da cooperagao dos municipios com o Estado 
em materia de Educagao". O documento e tambem valioso e vai 
parcialmente transcrito nos Anexos. Em seu pronunciamento, o ex- 
Diretor do Departamento Nacional de Educagao assinala "a ausen- 
cia de um sentido geral de planejamento" como "um dos giandes 
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problemas que a educagao publica defronta em nosso Pais" e re- 
clama a realizagao de estudos e a organizagao de servigos funda- 
mentals que nos permitam "distribuir objetivamente os recursos 
orgamentarios, de forma equitativa, pelos diferentes municlpios", 
mesmo conservando-se o Estado como o maior responsavel pela or- 
ganizagao e manutengao do ensino. Recomenda o levantamento, 
pelas municipalidades, da "carta das necessidades atuais da edu- 
cagao em seu territorio" como elemento basico do cadastro que 
permitira o "estudo das necessidades a preencher imediatamente e 
das necessidades que so poderao ser preenchidas mediante medidas 
de organizagao a serem concertadas, em sua maior parte, com a 
Secretaria da Educagao e, por intermedio desta, com o proprio Go- 
verno Federal". Alinha uma serie de problemas como os de defi- 
nigao da educagao como direito de todos, predios escolares, forma- 
gao e estabilidade de professores e habilitagao de pessoal para os 
servigos de diregao de estabelecimentos e de orientagao tecnica. 

Temos nesse pronunciamento, que, feito embora ha dez anos, 
ainda pode ser considerado atualissimo, a indicagao do melhor pro- 
cesso para o exato conhecimento das nossas sempre lembradas e 
nunca supridas deficiencias educacionais, e o esbogo de um levan- 
tamento delas por ordem de importancia para a fixagao de uma 
escala de prioridades a ser obedecida num piano nacional de edu- 
cagao . 

Voltando as conclusoes da 10a. Conferencia, notamos que, no 
item 6 os problemas da escala de prioridades e das deficiencias edu- 
cacionais sao novamente colocados, agora como elementos funda- 
mentals da regulamentagao federal que viesse disciplinar a distri- 
buigao de auxilio financeiro da Uniao aos Estados e aos governos 
locals, porque nada poderia ser "mais intoleravel do que deixar a 
distribuigao de auxilio federal aos Estados ao arbitrio da adminis- 
tragao. De acordo com observagao retirada do relatorio do Prof. 
J. Querino Ribeiro foi lembrada a necessidade de regulamentar es- 
sa distribuigao aos governos locais tendo em vista que "a tenden- 
cia incoercivel entre nos e dar uma preferencia injustificavel as 
capitals dos Estados, verdadeiras bombas de sucgao dos recursos 
do interior". Qualquer distribuigao de recursos, contudo, suscita- 
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ria desde logo as previstas controversias acerca de "por onde co- 
megar", ou de "qual a mais urgente necessidade de satisfazer". 

Nao obstante as possiveis disputas e a impossibilidade de se 
fixar desde logo a ordem rigorosamente exata dessas prioridades, 
estamos convencidos de que poucos seriam os oponentes a um pla- 
nejamento que, nesse particular colocasse, desde logo, em primei- 
ro lugar como, alias, ja havia sido feito no piano dos Convenios de 
1943, as necessidades relativas ao ensino primario, e, quanto a esse 
ramo do ensino, as deficiencias referentes a edificios, aparelhamen- 
to e professores, tanto na zona urbana como na zona rural. 

Ninguem discute que existem outras lacunas a preencher, que 
ha falhas clamorosas fora desse limite do ensino primario funda- 
mental, mas duvidamos que alguem se oponha, com solidos argu- 
mentos, a que devamos considerar, urgente entre as mais urgentes, 
a necessidade da instalagao imediata de escolas primarias para todas 
as criangas em idade legal de freqiienta-las. 

A questao das prioridades, entretanto, continuara a exigir nos- 
sa permanente atengao e ela e tanto mais importante e urgente 
quanto sabemos todos que a Uniao, os Estados e os Municipios, de 
longa data vem aplicando seus recursos para ensino independente- 
mente de estudos metodicos e de criterios racionais. Neste trabalho 
mesmo teremos, quanto aos ultimos, um expressive comprovante 
do que estamos afirmando. 

No item 7, levanta-se o problema, grave tambem, "do desvio, 
por algumas autoridades estaduais, das importancias a elas conce- 
didas para objetivos educacionais". Essa falha imperdoavel so sera 
corrigida quando se imbuirem as autoridades estaduais, bem como 
as municipais, da ideia da importancia da educagao como fator de 
desenvolvimento do pais e de enriquecimento da sua populagao. 
Quando conseguirmos que adiram todos a concepgao de que a disse- 
minagao da escola primaria e a mais urgente das conquistas que 
precisamos alcangar, pois a freqiientagao dela e o elo principal da 
cadeia de providencias que contribuirao para a verdadeira integra- 
gao social do povo brasileiro, e que para alcanga-la urge se empe- 
nhem os poderes publicos, entao teremos afastado a causa princi- 
pal de tais lamentaveis e ainda hoje inevitaveis desvios. 
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A obra da educagao nao conseguiu, realmente, alcangar em nos- 
so pais, entre as autoridades publicas, a posigao de relevo a que faz 
jus num piano de desenvolvimento nacional e a sua mais falha com- 
preensao parece encontrar-se ainda entre os detentores do poder 
local. Dai os reiterados esforgos implicitos nos pianos que deram 
origem aos Convenios Escolares e os de educadores e especialistas 
visando a imprimir certa disciplina a aplicagao de recursos reser- 
vados para financiar a obra do ensino em particular ou da educa- 
gao em geral. 

No que tange aos padroes de administragao publica, nao ha du- 
vida que a sua elevagao esta na dependencia de segura orientagao 
tecnica, prevista, alias, quanto aos municipios, na propria Consti- 
tuigao Federal quando estabeleceu, no artigo 24, ser "permitida ao 
Estado a criagao de orgaos de assistencia tecnica aos Municipios". 
Em casos, certamente raros, nao poderao alguns Estados impor sa- 
lutar orientagao se eles mesmos a ela nao se sujeitam como faz sentir 
o relatorio que estamos comentando, mas nao havera resistencia a 
afirmagao de que os municipios, de regra, mais que os Estados, ne- 
cessitam de assistencia e orientagao tecnica quanto a administragao 
e a servigos de contabilidade, para que bem executem muitos dos 
servigos de interesse publico de sua responsabilidade. 

1.4.0. Limitagoes dos pianos de financiamento e auxilio 

Infelizmente, os pianos conhecidos, visando a educagao nacio- 
nal, nao chegaram a passar da fase dos estudos, e a cooperagao entre 
as diferentes esferas de poder nao se exercita na medida do ne- 
cessario e do desejavel. Como vimos, nos estudos da 10a. Conferen- 
cia Nacional de Educagao sobre os auxilios federais, os educadores 
e especialistas reunidos limitaram-se a indagagoes em torno dos 
metodos e criterios mediante os quais poderiam ser eles prestados 
pela Uniao aos Estados, e, muito subsidiariamente, como tais auxi- 
lios poderiam ser tambem prestados aos Municipios. Esse trata- 
mento dos problemas nos parece falho na medida que esquece a exis- 
tencia e a agao das municipalidades, desconhecendo a forga que re- 
presentam neste pais. cuja administragao gira, em grande parte, em 
torno de chefes locais, cujo mandonismo na politica nacional acaba 



— 34 — 

de ser tao bem retratado pela Profa. Maria Isaura Pereira de Quei- 
roz, do Departamento de Sociologia da nossa Faculdade (23). 

Nao ha como estabelecer qualquer forma de auxllio, ou langar 
as bases do planejamento de uma obra cuja realizagao deve ser 
partilhada entre os poderes federals, estaduais e municipais, sem a 
providencia preliminar de conhecer de fato, na realidade, o que 
pensam as autoridades municipais sobre o ensino, a respeito da 
educagao e o que ja vem fazendo os municipios, em seu territorio, 
com os recursos de que dispoem e como vem empregando os auxi- 
lios que porventura Ihes chegam as maos. A nosso ver, as conclu- 
soes a que chegaram quantos se tem encarregado de estudar o as- 
sunto, so podem ser tidas como provisorias porque Ihes tem faltado 
a base do conhecimento objetivo da realidade nacional ou dos seus 
aspectos regionais. O exito de um empreendimento que deve ser 
levado a termo mediante o entendimento entre autoridades de al- 
gadas diversas, de competencia ate certo ponto concorrente e de 
pontos de vista muitas vezes divergentes a respeito dos mesmos 
assuntos, esse entendimento so pode alicergar-se em dados e infor- 
magoes que permitam mais seguro e completo conhecimento da 
agao e do pensamento das autoridades municipais. So pode ter co- 
mo ponto de partida o conhecimento da realidade presente. 

Infelizmente, muito pouco se tem feito positivamente para for- 
talecer a mutua compreensao das necessidades e a cordialidade nas 
relagoes entre as autoridades publicas dos varios niveis governamen- 
tais e o espetacuio a que estamos assistindo com maior freqiiencia 
e o da clara oposigao ou descabida concorrencia entre poderes que 
so beneficios prestariam ao povo se agissem de comum acordo e se- 
gundo um piano largo de colaboragao racional. 

E' nosso dever combater quanto antes todas essas prejudiciais 
manifestagoes de desinteligencia, como desenvolver tenaz oposigao 
a agao geralmente compartimentada ou estanque dos poderes fe- 
derals, estaduais e municipais, especialmente em materia que, como 
o ensino e a educagao, o segredo dos bons resultados repousa na 
agao conjunta, no estabelecimento de um piano de agao comum. E 
e preciso que nao tardem os esforgos que patenteiem a decisao go- 
vernamental no sentido do sincronismo da agao das autoridades res- 
ponsaveis, imunes de reservas ou distingoes quanto a importancia 
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que cada uma se auto-atribui quanto as fungoes que desempenha. 
Criem-se e desenvolvam-se facilidades para a real e rapida demo- 
cratizagao da educagao especialmente pela disseminagao de escolas. 
Sejam convidadas e incitadas a agao as tradicionais instituigoes in- 
teressadas na obra educacional, seja convocado o povo, para que to- 
dos se comprometam na responsabilidade que, na verdade, cabe a 
cada um no que concerne ao provimento de recursos e busca de solu- 
goes para os magnos problemas de educagao que assoberbam as comu- 
nidades. 

O combate a orientagao falha que vimos descrevendo e criti- 
cando devera ter como ponto de partida a analise pormenorizada, 
nos Estados e nos munidpics, do que vem sendo a participacao de 
cada um no cumprimento da Constituigao e na solugao dos proble- 
mas locals e regionais da educagao popular, porque, como ja foi dito, 
so uma investigagao dessa natureza nos poderia desvendar o cami- 
nho que conduz a um bem coordenado movimento de cooperagao 
entre as autoridades publicas federals, estaduais e municipals. 

Foi assim pensando que empreendemos a elaboragao do traba- 
Iho que aqui esta, fruto de longos e laboriosos esforgos, numa linha 
objetiva de pesquisa dos fatos, para surpreende-los na sua integrida- 
de e realidade, num empenho de identificagao dos problemas esco- 
lares municipais como se apresentam, especialmente quando consi- 
derados sob o aspecto do financiamento de sua solugao pela adminis- 
tragao local, em nosso Estado. 

A primeira dificuldade tivemo-la logo de inicio com a confusao 
reinante nos orgamentos examinados relativamente ao emprego de 
termos como ensino, educagao, instrucao publica, cultura, educacio- 
nal e cultural, entre outros. Se a terminologia pedagogica e ainda 
imprecisa para os especialistas, que se nao dira entao dos aspectos 
equivocos com que se apresenta na documentagao municipal? As 
falhas decorrentes do mal da falta de definigao dos termos, mesmo 
dos de mais generalizada aplicagao, nos as veremos nao so durante 
o exame dos orgamentos, como quando tivermos que recorrer, para 
completa inteligencia dos fatos, a interpretagao inclusive dos textos 
constitucionais relatives a educagao, tanto em sua versao legal co- 
mo na dos comentaristas e glosadores. 
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Um dos objetivos deste trabalho e o de oferecer uma contri- 
buigao honesta para o conhecimento do que ja possuem os munici- 
pios paulistas em materia de ensino especificamente, e de educagao 
genericamente, do vulto das despesas que vem realizando no com- 
bate a ignorancia e ao analfabetismo pela escola, das ideias que so- 
bre educagao e ensino tern as autoridades locals e do criterio que 
vem adotando para a utilizagao dos recursos que a Constituigao Fe- 
deral destinou privativa e claramente a "manutengao e desenvolvi- 
mento do ensino". 

E' nosso pensamento que, de um exame dos caminhos seguidos 
em nosso Estado no que se refere a essas questoes, muitas indica- 
goes e ideias poderao surgir nao so para a fixagao de um criterio 
regional ou nacional de distribuigao de auxilios federais e esta- 
duais aos municipios, como para um mais cuidado planejamento na- 
cional no campo da educacao. Ao mesmo tempo, um levantamento 
desse tipo podera contribuir para alertar as autoridades e os po- 
deres competentes sobre a mais acertada linha de disciplinar a ma- 
teria e a melhor orientagao a ser seguida no emprego dos nossos 
magros recursos publicos numa obra tao de perto relacionada com 
a sorte das populagoes e o desenvolvimento nacional. E' precise que 
indiquemos aos administradores publicos e aos governos os meto- 
dos segundo os quais a aplicagao de recursos publicos pode ser re- 
tirada do terreno instavel da agao acidental ou das solugoes pro- 
visorias ou de emergencia para chanta-la firmemente em bases de 
plane jamento que se elabore a luz dos variados aspectos que a rea- 
lidade apresenta, em cada caso, quando observada do ponto de vista 
comunitario local, estadual ou nacional. 
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2 — MUNICfPIO E ENSINO NO ESTADO DE SAO PAULO 

2.1.0. O problema das despesas com ensino nos 
munici'pios paulistas 

O estudo dos aspectos com que se apresenta o ensino, enquanto 
mantido pelos munici'pios no Estado de Sao Paulo, vem sendo objeto 
de nossa atengao nos ultimos anos. Comegamos por estudar com 
algumas classes da Faculdade de Filosofia, orgamentos municipais 
na parte a eles referentes. Tentamos fazer o mesmo com balancetes 
e relatorios de prefeitos, mas ai ja tivemos dificuldades intranspo- 
niveis na quase absoluta impossibilidade de reunir material sufi- 
ciente. Dos nossos alunos recebemos o primeiro auxilio na coleta 
da documentagao necessaria ao estudo objetivo da politica de edu- 
cagao em varies municipios bandeirantes. Depois, a investigagao se 
estendeu a um maior numero de comunas, cujos orgamentos obti- 
vemos gragas a colaboragao que recebemos, como Diretor Geral do 
Departamento de Educagao, de Delegados de Ensino, Inspetores Es- 
colares e Auxiliares de Inspegao que logramos reunir, nesta Capital, 
para examinar e debater problemas de ensino e de administragao 
escolar a luz de sua projegao local. 

2.2.0. Piano de analise dos orgamentos municipais 

Para objeto desta monografia pensamos em uma nova etapa in- 
vestigatoria que fosse capaz de revelar-nos, com dados validos, o esta- 
do do ensino municipal em Sao Paulo, a partir da presenga de re- 
cursos especificos para esse fim, nos orgamentos do poder local. 
Compunha-se o Estado, em 1954, de 369 municipios. Na impossibili- 
dade de trabalhar com os orgamentos da totalidade dos municipios, 
langamos mao do recurso da amostragem estatistica para compor 
um grupo capaz de representar o universe a ser considerado — 369 
municipios em que entao se dividia o territorio do Estado e cujos 
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orQamentos planejavamos atentamente analisar nas partes relativas 
a arrecadagao de impostos e as despesas com "manutengao e desen- 
volvimento do ensino" nos estritos termos em que sobre a materia 
dispoe o artigo 169 da Constituigao vigente. 

2.3.0. Piano de amostragem estatistica 

A marcha seguida na composigao do grupo amostral foi a se- 
guinte: 

a) obtivemos, primeiramente, no Departamento Estadual de Esta- 
tistica, uma relagao dos municipios de Estado com a respecti- 
vas importancias das receitas de impostos locais arrecadados; a 
mais recente e completa no momento de inicio do trabalho era 
a do ano de 1952, na qual faltavam os dados de tres municipios: 
Ibitinga, Sao Luis do Paraitinga e Martinopolis. 

b) Dessa relagao eliminamos o municipio da Capital, pela razao 
obvia da tipicidade dos seus problemas de desenvolvimento, do 
vulto de sua renda decorrente da coincidencia de se tratar do 
municipio sede, ao mesmo tempo, da maior concentragao urba- 
na do pais, do maior centro industrial do continente e do gover- 
no estadual. Por todas essas razoes o municipio de Sao Paulo 
exige um estudo especial, distinto, trabalho que temos em ela- 
boragao como complemento deste. 

c) Em vista disso, passamos a considerar a nossa populagao como 
formada de apenas 365 municipios dos quais poderiamos obter as 
informagoes preliminares necessarias a realizagao da pesquisa. 
Foram eles entao colocados na ordem crescente da receita arre- 
cadada de impostos locais, ordenagao de que resultou a sua dis- 
tribuigao em dezesseis estratos, com a seguinte freqiiencia de 
municipalidades em cada estrato, segundo o vulto da receita 
considerada: 
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Estratos | Renda arrecadada de impostos | N.0 de municipios 

1 ate 99.999,00 23 
2 de 100.000,00 a 199.999,00 54 
3 de 200.000,00 a 299.999,00 49 
4 de 300.000,00 a 399.999,00 38 
5 de 400.000,00 a 499.999,00 29 
6 de 500.000,00 a 599.999,00 21 
7 de 600.000,00 a 699.999,00 10 
8 de 700.000,00 a 799.999,00 10 
9 de 800.000,00 a 999.999,00 20 

10 de 1.000.000,00 a 1.499.999,00 33 
11 de 1.500.000,00 a 1.999.999,00 25 
12 de 2.000.000,00 a 2.999.999,00 16 
13 de 3.000.000,00 a 4.999.999,00 16 
14 de 5.000.000,00 a 9.999.999,00 12 
15 de 10.000.000,00 a 50.000.000,00 8 
16 de mais de 50.000.000,00 1 

Total 365 

d) Para facilidade de consulta juntamos aos Anexos a relagao em 
causa. 

e) Os municipios de renda de impostos superior a Cr$ 10.000.000,00, 
classificados nos 15.° e 16.° estratos, decidimos examina-los em 
sua totalidade, motivo por que nao vimos inconveniente, antes 
vantagem, em fundi-los num unico estrato, formando o que no 
decorrer deste trabalho chamaremos Grupo A. Como examina- 
remos os orgamentos Jos nove municipios que entram na com- 
posigao desse grupo nao contribuira ele para o erro das estima- 
tivas que viermos a calcular, constatagao que cresce de signi- 
ficado se atentarmos para o fato de que, no respeitante a arre- 
cadagao de impostos, representam eles 42% da renda total dos 
365 municipios paulistas no ano de 1952. 

f) Dos demais 14 estratos, dada a imensa dificuldade que repre- 
sentaria (fato assinalado em varias passagens deste trabalho) a 
obtengao pronta dos dados e documentos necessarios a qualquer 
estudo que tenha como base o exame de tudo quanto se refira 
a administragao municipal, resolvemos extrair, de cada estrato, 
dois municipios representantes deles. Ten'amos assim 28 muni- 
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cipios dos de renda inferior a Cr$ 10.000.000,00, representando 
uma populagao de 356 municipios de arrecadagao de impostos 
locais inferior a esse limite. Como sao esses 28 municipios que 
contribuirao para o erro amostral, formamos com eles um con- 
junto que no decorrer deste trabalho chamaremos Grupo B. 
Para a composigao deste grupo, sorteamos os municipios utili- 
zando a Tabela dos Numeros Equiprovaveis de Fisher-Yates. 
A amostragem dentro de cada estrato foi simples, sem reposi- 
gao. Note-se que, embora no decorrer do trabalho, a descrigao 
do Grupo B possa vir a sugerir que a amostra e simples, para 
os calculos das estimativas e seus respectivos erros nao nos es- 
quegamos de que o piano de amostragem utilizado foi o de amos- 
tra estratificada, com fragao variavel de amostragem. O pro- 
cesso de estimagao utilizado foi o de "estimativa razao combi- 
nada", com erro calculado pela formula aproximada apresen- 
tada por Frank Yates, no "Sampling methods for censuses and 
surveys", pg. 216. 
Vejamos, entao, como ficaram constituidos os grupos. O Gru- 
po A compoe-se, na ordem crescente da arrecadagao de impos- 
tos em 1952, dos municipios de Sao Jose do Rio Preto, Sao Vi- 
cente, Bauru, Sorocaba, Ribeirao Preto, Sao Caetano do Sul, 
Campinas, Santo Andre e Santos. O Grupo B ficou com a com- 
posigao constante da ultima coluna do quadro seguinte; 

N.0 de Estratos municipios Municipios sorteados 

1. ate 99.999,00 23 
2. de 100 a 199.999,00 54 
3. de 200 a 299.999,00 49 
4. de 300 a 399.999,00 38 
5. de 400 a 499.999,00 29 
6. de 500 a 599.999,00 21 
7. de 600 a 699.999,00 10 
8. de 700 a 799.999,00 10 
9. de 800 a 999.999,00 20 

10. de 1.000 a 1.499.999,00 33 
11. de 1.500 a 1.999.999,00 25 
12. de 2.000 a 2.999.999,00 16 
13. de 3.000 a 4.999.999,00 16 
14. de 5.000 a 9.999.999,00 12 

Paranapanema e Cabreuva 
Aragoiaba da Serra e Rincao 
Iguape e Taquarituba 
Bananal e Sao Pedro 
Colina e Presidente Epitacio 
Lavinia e Santa Rosa de Viterbo 
Socorro e Agudos 
Capao Bonito e Itapecerica da Serra 
Barra Bonita e Pacaembu 
Mirandopolis e Suzano 
Pirajii e Cubatao 
Sta. Cruz do Rio Pardo e Ourinhos 
Rio Claro e Sao Jose dos Campos 
Sao Carlos e Taubate 
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g) Compostos os grupos, tratamos de obter de cada municfpio uma 
copia fiel e autentica do orgamento do exercicio de 1954, acom- 
panhada das tabelas explicativas das despesas, bem como o ba- 
lango financeiro cons tante do relatorio do prefeito municipal 
referente ao mesmo exercicio. 

h) Obtidos apos ingentes esforgos os elementos basicos referidos no 
item anterior, exceto os balangos e relatorios, passamos a estu- 
dar, atraves deles, a agao municipal no que tange ao cumpri- 
mento do dispositive constante do artigo 169 da Constituigao Fe- 
deral, repetido no artigo 85 da Lei estadual n.0 1, de 18 de se- 
tembro de 1947 (Lei Organica dos Municipios) relativa ao dis- 
pendio da quota de 20% da respectiva renda de impostos "na 
manutengao e desenvolvimento do ensino". 
Para mais minudente exame do problema organizamos varios 

quadros analiticos para os quais transpusemos, com toda cautela, os 
dados orgamentarios, tais como eles aparecem nos orgamentos pro- 
priamente ditos e nas tabelas explicativas que os acompanham. 

Lamentavelmente, fomos forgados a abrir mao dos balangos e 
relatorios de prefeitos pela pratica impossibilidade de obte-los, ora 
pelo atraso com que sao aprovados pelas respectivas Camaras, ora 
pela sua publicagao retardada ou pela sua nao divulgagao publica e, 
na maioria dos casos, pelos empegos encontrados em sua coleta nas 
fontes oficiais. Exemplo dessa dificuldade em obter informagoes, 
dados e documentos oficiais dos municipios tivemo-lo observando 
como se tornam morosos, menos uteis e pouco oportunos os servigos 
de apuragao estatistica a cargo do Departamento Estadual de Esta- 
tistica na parte em que a repartigao depende dos dados que Ihe de- 
vem ser enviados em formularios proprios, cujo preenchimento esta 
a cargo dos responsaveis pela administragao municipal. O mesmo 
ocorre quanto a servigos como o da Assistencia Financeira dos Mu- 
nicipios — orgao da Secretaria da Fazenda encarregado de proceder 
aos calculos para entrega as municipalidades, das quotas relativas 
ao excesso de arrecadagao de impostos que Jhes sao devidas em vir- 
tude do disposto nas Constituigoes da Republica e do Estado. Mes- 
mo para os fins de recebirnento de ajuda financeira e dificil obte- 
rem-se, com pontuaiidade e exatidao, orgamentos e balancetes muni- 
cipais. Deixemos porem de parte esses fatos ja conhecidos de quan- 
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tos estao habituados ao trato de questoes de administracao publica 
no Brasil e passemos a questao que nos interessa. 

Considerados os dois grupos divididos, segundo dissemos, pelo 
montante da renda de impostos em 1952, os quadros anah'ticos orga- 
nizados nos vao permitir avaliar mais facilmente o que vem sendo, 
no interior do Estado, a poiitica municipal relacionada com o ensino, 
em que termos vem sendo el a prevista, proposta e executada. 

2.4.0. Codifica^ao de normas financeiras municipals 

Como sabemos, as leis de meios municipais ainda obedecem, de 
regra, em sua parte formal, a padronizaQao de orgamentos e balan- 
gos estabelecida pelo Decreto-lei federal n.0 2.416, de 17 de julho de 
1940, que aprovou a codificagao das normas financeiras para os esta- 
dos e municipios. Segundo tal codificagao, na elaboragao do orga- 
mento devem ser atendidas disposigoes que julgamos de bom alvitre 
reproduzir, visando a facilitar a compreensao da analise e dos co- 
mentarios que virao a seguir. 

Ei-las para esclarecimento nosso; 

"Artigo 1.° — O orgamento sera uno, incorporando-se obrigato- 
riameKite a receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, 
e incluindo-se na despesa todas as dotagdes necessarias ao custeio 
dos servigos publicos. 

§ 1.° — A receita dividir-se-a em ordinaria e extraordinaria com- 
preendendo aquela as segumtes categorias: 

1 — receita tributaria, abrangendo os impostos e as taxas; 
2 — receita patrimonial; 
3 — receita industrial; 
4 — receitas diversas. 

§ 2.° — A designagao de imposto fica reservada para os tribu- 
tos destinados a atender indistintamente as necessidades de ordem 
geral da administragao publica, a de taxa, para os exigidos como re- 
muneragao de servigos especificos prestados ao contribuinte, ou pos- 
tos a sua disposigao, ou ainda para contribuigoes destinadas ao cus- 
teio de atividades especiais do Estado ou do Municipio, provocadas 
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jx)r conveniencias de carater geral ou de determinados grupos de 
pessoas. 

§ 3.° — A discriminagao ou especificagao da despesa far-se-a por 
unidades administrativas ou por servigos. 

§ 4.° — Para cada unidade administrativa ou servigo havera do- 
tagoes distribuidas pelos seguintes elementos: 

1 — Pessoal 

a) fixo 
b) variavel 

2 — Material 

a) permanente 
b) de consume 

3 — Despesas Diversas 

§ 5.° — A discriminagao das despesas, feita na conforraidade do 
paragrafo anterior, devera figurar no corpo do orgamento ou em 
quadros anexos. 

Artigo 2.° — O orgamento observara na sua parte formal o mo- 
delo anexo n.0 1, e sera acompanhado das demonstragoes seguintes: 

1 — demonstragao da receita pela sua incidencia; 
2 — demonstragao da despesa pelos seus elementos nos 6r- 

gaos administrativos; 
3 — demonstragao da despesa pelos seus elementos em ca- 

da servigo; 
4 — demonstragao da despesa por servigo em cada orgao ad- 

ministrative . 

§ 1.° — Para a numeragao das denominagoes de receita e des- 
pesa, classificada esta por servigos e elementos, fica adotado o sis- 
tema decimal, constituindo um codigo geral e obrigatorio, de quatro 
algarismos quer para a receita, quer para a despesa, nos termos do 
anexo n.0 2. fisse codigo sera usado de conformidade com instrugoes 
expedidas pela Secretaria do Conselho Tecnico de Economia e Fi- 
nangas. 
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§ 2.° — O codigo geral nao prejudica a adogao de codigos locals, 
se forem julgados necessaries para a discriminagao das rubricas da 
receita e a especificagao das dotagoes da despesa". 

O modelo anexo n.0 1 a que alude o "caput" desse artigo consiste 
em dois cabegalhos dos quadros de escrituragao da Receita e Des- 
pesa com as seguintes colunas: 

1. Codigos 

a) local 
b) geral 

2. Designagao da Receita ou Despesa 
3. Efetivo 
4. Mutagoes patrimoniais 
5. Total. 

No anexo n.0 2, no segundo algarismo do codigo de despesa apa- 
rece sob o n.0 3, o titulo generico especificativo de Educagao Publica 
com a seguinte divisao: 

0 — Administragao Superior 
1 — Ensino Superior 
2 — Ensino Profissional 
3 — Ensino Primario, Secundario e Complementar 
4 — Orgaos Culturais 

6 — Servigos de Inspegao 
7 — Servigos Tecnicos e Especializados 
8 — Subvengoes, contribuigoes e auxilios 
9 — Servigos diversos (24). 

Como se verifica da simples leitura, o codigo decimal esta exi- 
gindo revisao pelo menos na parte relativa aos servigos municipals 
de ensino, para ajusta-lo as exigencias estabelecidas pela Constitui- 
gao da Republica promulgada seis anos apos a entrada em vigor do 
decreto-lei que instituiu a racional padronizagao de orgamentos e ba- 
langos estaduais e municipais. 

Deixemos, porem, esse problema que ja suscitou debates (25) e 
retomemos o curso do nosso trabalho, interrompido momentanea- 
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mente para os esclarecimentos que julgamos necessaries a compre- 
ensao da analise a que vamos proceder de orgamentos municipals. 

2.5.0. Levantamento e classificagao das despesas municipais 
com ensino 

Dos 37 municipios objeto deste estudo obtivemos, de grande nu- 
mero, orgamentos impresses, com documentagao completa; de alguns 
so obtivemos, datilografada, a primeira parte. faltando-nos as de- 
monstragoes relacionadas no artigo 2.° da Codificagao. 

A analise dos orgamentos permite verificar que a generalidade 
das municipalidades faz religiosamente reserva de recursos para des- 
pesas locals com ensino. As dotagoes para essas despesas, contudo, 
aparecem geralmente reunidas segundo as prescrigoes do codigo, com 
as demais relativas ao titulo generico de Educagao Publica e como 
nao ha rigorosa obediencia a padronizagao determinada, vamos en- 
contrar, nos orgamentos, os gastos municipais ora sob a rubrica de 
Ensino, ora sob a de Educagao, ora sob de Educagao e Cultura e ou- 
tras. As vezes aparecem tambem, separadas, despesas com Ensino 
ou Educagao e despesas com Orgaos Culturais. O mais comum, po- 
rem, e o encontro de todas elas reunidas, nas tabelas explicativas das 
despesas, no paragrafo correspondente ao dos chamados "Servigos 
de Interesse Comum com o Estado", que compreendem, alem dessas, 
as verbas destinadas a gastos com Seguranga Publica e Assistencia 
Social. 

Tomando-se como despesas com ensino o total das que sob essa 
forma aparecem nos orgamentos, nao seria desarrazoado dissessemos 
que em muitos, senao na maioria dos municipios, a reserva de recur- 
sos para o ensino e superior a quota minima de 20% determinada 
pela Constituigao, feito o calculo com base na estimativa oficial dos 
impostos arrecadaveis no mesmo exercicio financeiro. E o calculo, 
pelos totals, nao e dificil, mesmo quando as despesas se acham es- 
parsas, pois podemos recorrer a ajuda dos quadros demonstrativos 
que acompanham os orgamentos. Bern examinada, entretanto, a re- 
serva de recursos, as formas de sua escrituragao e emprego, cedo nos 
cpnvenceremos de que tudo e feito com o original e deliberado es- 
cbpo de dar, ao dispositive constitucional que tornou imperativa a 
participagao do municipio no financiamento do ensino, cumprimen- 
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to puramente formal e legal, fiste e, na verdade, o modo mais co- 
modo e generalizado que a administragao publica encontra para de- 
monstrar, entre nos, que esta realizando os servi^os de sua algada 
e responsabilidade, na revelagao de uma tendencia muito nossa de 
substituir a realidade por um documento legal que Ihe faga as vezes. 

E' o que pretendemos demonstrar com os levantamentos a que 
procedemos, nos orgamentos dos 37 municipios bandeirantes dividi- 
dos em dois grupos: A e B. Para cada um dos grupos elaboramos 
cinco quadros discriminativos das despesas, com os dados dispostos 
de tal forma que nos permitam a rapida visualizagao da situagao. 
Dos quadros correspondentes ao grupo B apresentaremos, no momen- 
to azado, as estimativas de seus erros-padrao. Esta a seqiiencia dos 
quadros: 

Quadro I — Desdobrado em cinco colunas destinadas aos dados 
abaixo discriminados: 

A — Nome dos municipios 
B — Receita prevista de impostos 
C — Quota constitucional de 20% destinada as despesas com 

ensino 
D — Despesa orgada com ensino 
E — Percentagem correspondente a despesa orgada com en- 

sino. 

Na segunda coluna desse quadro estao as somas das receitas or- 
gadas correspondentes aos impostos que os municipios estao legal- 
mente autorizados a arrecadar, dentro de seu territorio e que sao: 
o Predial, o Territorial Urbano, o de Industrias e Profissoes, o de 
Licenga, o sobre Jogos e Diversoes e sobre atos de sua economia ou 
assuntos de sua competencia. Em nenhum caso foram, no computo 
geral, incluidas as importancias que as municipalidades calcula- 
ram receber da Uniao e do Estado, por forga do disposto nos artigos 
15, 20 e 21 da Constituigao Federal, pelos quais gozam os municipios 
do direito de participar da renda resultante de impostos taxados 
e coletados pelos poderes federal e estadual, sem contar outros au- 
xilios decorrentes de legislagao ordinaria. Como sabemos as fontes 
indiretas da renda municipal de impostos sao: 
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A — De origem federal; 

1 — quota de imposto de oleos e lubrificantes; 
2 — quota de imposto de renda. 

B — De origem estadual: 

1 — quota de excess© de arrecadagao; 
2 — quota de fundo rodoviario estadual; 
3 — quota de outros impostos. 

Na terceira coluna do quadro encontra-se, para cada municipio, 
o montante da quota constitucional de 20% para ensino, calculada 
sobre o total da receita prevista de impostos registrada na coluna 
precedent©. 

Na quarta coluna estao registradas as despesas orgadas com en- 
sino, calculadas pela soma de todos os gastos previstos nas alxneas 
do orgamento e que aparecem sob os titulos de ensino, educagao pu- 
blica, escolas municipais, educagao e cultura e eqiiivalentes. 

Na ultima coluna encontram-se as percentagens corresponden- 
tes a despesa orgada com ensino, calculada mediante o estabeleci- 
mento de relagao entre o montante das despesas escrituradas na co- 
luna precedente a receita prevista registrada na segunda coluna. 

Neste trabalho adotamos o criterio de calcular a relagao entre 
a receita de impostos e as despesas com ensino, pelos dados orga- 
mentarios de um mesmo exercicio por nos parecer o seguido pelas 
autoridades municipais em geral e por facilitarmos, com essa me- 
dida, a sempre penosa e lenta obtengao de documentos municipais. 
Para evitar a evasao dos recursos financeiros constitucionalmente 
determinados, o montante das despesas com ensino deveria ser fi- 
xado, para cada exercicio, com base na arrecadagao efetivamente 
apurada de impostos do exercicio anterior, mas o assunto nao foi 
ate o momento devidamente disciplinado. Pelo que nos foi dado 
observar, os calculos das quotas de receita de aplicagao obrigatoria 
pelos municipios sao feitos, mais freqiientemente, pela tecnica pi- 
torescamente denominada, por um consagrado educador paulista, de 
tecnica do "olhometro". Releva acrescentar que nao e sem relutan- 
cia que as autoridades responsaveis procedem a tais calculos. uma 
vez que, corao no caso do prescrito no artigo 169 da Constituigao 
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Federal, inexiste qualquer fiscalizagao destinada a apurar o seu 
cumprimento. Nem mesmo o artigo 22 do mesmo estatuto politico 
vem sendo cumprido, na parte que estabelece a fiscalizagao da exe- 
cugao do orgamento dos municipios, pelo Estado, na forma que for 
determinada pelas Constituigoes estaduais. 

Quadro II — Nele se encontra a despesa orgada com ensino 
(quarta coluna do Quadro I), desdobrada em seus elementos, com 
as respectivas dotagoes, de acordo com as normas de contabilidade 
publica vigentes: 

A — Pessoal, reunidas as de fixo e variavel; 
B — Material, englobadas as de permanente e de consumo; 
C — Despesas Diversas; 
D — Total. 

Junto das colunas de Pessoal, Material e Diversas, estao as re- 
servadas as percentagens correspondentes ao montante das dota- 
gces de cada um desses elementos em relagao ao total das despesas. 

Quadro III — Neste, encontram-se desdobradas, com a discri- 
minagao tao minuciosa quanto possivel, as despesas do elemento 
Pessoal (segunda coluna do Quadro II), sem qualquer distingao 
entre Pessoal Fixo e Variavel, dos orgaos e servigos mantidos peia 
municipalidade com os recursos destinados ao ensino e aos outros 
titulos postos como eqiiivalentes. Compulsando os orgamentos veri- 
ficamos que as despesas municipais de Pessoal distribuem-se pelo 
dos servigos relatives a: 

A — Ensino Elementar 
B — Ensino Medio e Superior 
C — Administragao Central de Ensino 
D — Assistencia Medica e Dentaria 
E — Parques Infantis 
F — Bibliotecas 
G — Outros Orgaos. 

Os titulos das colunas sao os mais genericos que encontramos 
a partir da discriminagao fixada no codigo decimal. Do ensino ele- 
mentar, os municipios geralmente so mantem o primario comum. 
Do medio, nos grupos examinados encontramos os seguintes ramos: 
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secundario, normal, industrial e comercial. Do ensino superior so 
encontramos o de Economia. Raros municipios mantem Assisten- 
cia Medica e Dentaria e orgaos de administragao central proprios; 
numero maior mantem Parques Infantis. Quanto ao ti'tulo "Outros 
6rgaos" sob ele reunimos as despesas de Pessoal com Departamen- 
tos de Cultura ou Difusao Cultural, Cursos de Musica, de Corte e 
Costura, Educagao Fisica, Corporagoes Musicais, Bosques, Zooio- 
gicos, Teatros, Cinema Educative, Museus e Comissoes de Esporte. 

Quadro IV — Nele estao discriminadas, em divisoes distintas, 
as despesas de Material. Na primeira divisao as despesas de Ma- 
terial Permanente e na segunda as de Material de Consumo. Os or- 
gamentos nos induziram a subdividir esses titulos principais em 
varies outros, de acordo com a natureza do material adquirido e sua 
destinagao claramente prevista, a saber: 

I — Material Permanente: 

A — Edificagoes Escolares 
B — Edificagoes nao Escolares 
C — Mobiliario Escolar e Material Didatico 
D — Mobiliario e Material nao Escolar. 

II — Material de Consumo: 

A — Material de Expediente Escolar 
B — Material de Expediente nao Escolar. 

Sob o titulo de Edificagoes Escolares colocamos todas as des- 
pesas constantes dos orgamentos examinados, concernentes a cons- 
trugoes, ampliagoes, reformas e reparos de edificios escolares ou 
ocupados por escolas e pertencentes ao proprio Municfpio, ao Es- 
tado ou a terceiros. O ti'tulo subseqiiente refere-se a gastos da mes- 
ma natureza, relatives a proprios nao destinados especificamente a 
escolas, como, em cada caso, adiante veremos. Como Mobiliario Es- 
colar e Material Didatico encontram-se as despesas de aquisigao, 
reforma e reparos de moveis e equipamento escolar de "longa du- 
ragao e que nao se desgastem facilmente pelo uso" (26). O titulo 
seguinte refere-se a Mobiliario e Material nao Escolar, isto e, des- 
tinado a outros orgaos municipais, como Teatros, Comissoes de Es- 
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porte,,Departamentos Culturais, etc. Material de Expediente Esco- 
lar foi considerado o adquirido como artigos de escritorio, limpeza 
e higiene, artigos escolares de uso comum e de facil caracterizagao; 
cademos, giz, etc. Sob o titulo de Material de Expediente nao Es- 
colar estao as verbas para compra de artigos de escritorio em ge- 
ral, limpeza e higiene, impresses e congeneres destinados as insti- 
tuigoes nao escolares a que antes aludimos. 

Quadro V — Os gastos que nos orgamentos aparecem consig- 
nados como Despesas Diversas foram classificados, segundo a sua 
efetiva aplicagao, com; 

A — Caixa Escolar 

B — Inspegao 

C — Alugueres 

D — Auxilio a Escolas Particulares 

E — Auxilio a Instituigoes Escolares 

F — Bolsas de Estudo e Premios 

G — 6rgaos Culturais 

H — Esportes 

I — Outros Fins. 

Cada titulo, na sua especificidade, por si mesmo identifica a 
despesa, sem possibilidade de confusao, Assim, as despesas de Cai- 
xa Escolar sao as correspondentes a auxilios da municipalidade a 
tradicional instituigao a cargo da qual sempre esteve, no ensino pau- 
lista, a assistencia aos alunos necessitados, mediante o fornecimen- 
to de material escolar, alimentagao, vestuario, calgados, etc. Em a 
maioria dos orgamentos dos pequenos municipios a despesa da Cai- 
xa Escolar aparece como que legalmente amparada pel a "Clausula 
2a. do Convenio celebrado entre o Governo do Estado e esta Mu- 
nicipalidade". Sob o titulo de Inspegao aparecem as verbas empre- 
gadas para possibilitar a visita de autoridades competentes a esco- 
las municipals e estaduais. Sob o titulo de Alugueres estao as do- 
tagces para locagao de salas ou predios destinados a estabelecimen- 
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tes de ensino de qualquer grau ou tipo e a outros servigos munici- 
pais. Por Auxilio a Escolas Particulares devem-ser compreendidas 
as subvengoes dadas a estabelecimentos mantidos por pessoa fisi- 
ca ou jundica de direito privado, seja qual for o tipo ou grau, 
dentro ou fora dos limites municipais. Estao considerados como 
auxilio a Instituigoes Escolares os dados a instituigoes complemen- 
tares ou auxiliares da escola, sejam os gremios estudantinos de ins- 
titutes de ensino superior, sejam as associagoes de pais e mestres 
ou amigos da escola, sejam as sociedades escoteiras. Sob o tituio 
de Bolsas de Estudo e Premios estao arroladas as despesas para ga- 
rantir o estudo de alunos desfavorecidos de recursos financeiros ou 
premiar estudantes que se destaquem nas escolas, concorram a con- 
cursos ou maratonas e campeonatos. Sob o txtulo de 6rgaos Cul- 
turais estao as verbas para Bibliotecas, Centres Literarios ou Re- 
creativos, Academias, Filarmonicas, Museus, Teatros, Zoologicos, 
Bosques e Parques, etc. O tituio Esportes engloba os recursos re- 
servados para Comissoes de Esporte e Clubes esportivos. "Outros 
Fins" foi a denominagao generica reservada para caracterizar des- 
pesas como as de transporte, luz e forga, telefone, auxilios a estabe- 
lecimentos oficiais de ensino e outras. 

2.5.1. Distribuigao das despesas municipais com ensino 

Descritos os quadros, passemos ao exame dos dados neles con- 
tidos para base de nosso estudo sobre o que e e o que tern sido, em 
nosso Estado, a agao municipal em prol do ensino. Vejamos, em 
primeiro lugar, o que ocorre nos municipios do Grupo A, todos os 
que, em 1952, tiveram renda de impostos superior a Cr$ 10.000.000,00. 
Sao os nove municipios de maior renda de impostos no Estado, ex- 
cegao feita do da Capital, omitido pelas razoes que ja assinalamos. 
Vamos estuda-los, porem, a luz de sua renda no ano de 1954. Em- 
bora tenhamos considerado, para a classificagao pelo montante da 
renda de impostos a relagao das arrecadagoes de 1952, optamos pelo 
estudo do problema pelo orgamento do ano mais recente para que 
o trabalho refletisse uma situagao, por menos distante no tempo, 
mais proxima da verdade atual. Depois, obter copia de orgamentos 
de tres ou mais anos atras seria empreitada praticamente irreali- 
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zavel. A ordem de colocaQao dos municipios nos quadros e a da 
crescente arrecadagao em 1952, nao mantida, por todos, em 1954, 
fenomeno caracterlstico das diferencas de ritmo de desenvolvimen- 
to das diversas regioes do Estado (27). A receita prevista de im- 
postos desses nove municipios se eleva nesse ano, a quantia de Cr$ 
334.076.120,00, dos quais quase Cr$ 100.000.000,00 cabe ao munici- 
pio de maior arrecadagao — Santos; pouco mais de Cr$ 100.000.000,00 
divididos quase igualmente entre Santo Andre e Campinas; cinqiien- 
ta milhoes estao divididos entre Sao Caetano do Sul e Ribeirao Pre- 
to, a este cabendo parcela praticamente igual a dois tergos da que 
pertence aquele; e os restantes cerca de oitenta milhoes cabem aos 
quatro municipios de rnenor renda no grupo, na seguinte ordem de- 
crescente: Sao Vicente, com Cr$ 25.000.000,00; Sorocaba, com Cr$ 
18.000.000,000; Bauru, com Cr$ 17.000.000,00 e Sao Jose do Rio 
Preto, com Cr$ 13.000.000,00. De acordo com o artigo 169 da Cons- 
tituigao Federal, essas municipalidades deveriam reservar, cada uma 
de per si, 20% da arrecadagao de impostos para "manutengao e de- 
senvolvimento do ensino". Em conjunto, 20% da soma acima aludi- 
da seriam Cr$ 66.815.224,00. Nao e essa, porem, a importancia que 
conseguimos apurar como destinada, segundo os orgamentos, para o 
referido fim. Os gastcs apurados, e verdade que em muitos casos 
sob titulos de compreensao mais ampla e generica montam a Cr$ 
79.256.667,00 e correspondem a 23,72% da renda orgada de impos- 
tos. Em conjunto, portanto, os municipios do grupo estariam fazen- 
do, pelo financiamento do ensino, mais do que a Constituigao esti- 
pula como minimo. Entretanto, se passarmos a conferir, no quadro, 
a situagao de cada um, verificaremos que embora nenhum revele es- 
quecimento da reserva de recursos para o ensino, alguns o fizeram 
abaixo da quota compulsoria, enquanto outros a ultrapassam e bas- 
tante. Dos nove, tres vao despender menos que a quota a que esta- 
riam obrigados, tres pieviram praticamente o minimo necessario pa- 
ra cumprir a obrigagao e tres foram liberais, prevendo despesas maio- 
res que o quinto constitucional. 

Os tres municipios em falta sao; 

1 — Bauru, que orgou uma despesa igual a 11,11% da renda de im- 
postos; 
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2 — Sao Jose do Rio Preto, 14,11% e 

3 — Santo Andre, 18,07%. 

Consideramos como estritos cumpridores do mandamento cons- 
tiucional os municipios de: 

4 — Sao Vicente, que orgou despesas correspondentes a 19,98%; 

5 — Sao Caetano do Sul, com 20,48% e 

6 — Campinas, com 21%. 

Ultrapassaram o limite, os municipios de: 

7 — Ribeirao Preto, com 24,47%; 

8 — Santos, com 31,63% e 

9 — Sorocaba, com 36,52%. 

Passemos ao exame dos dados de quadro identico do Grupo B, 
constituido de 28 municipios, de renda variavel — do menor, que 
preve uma arrecadagao de cerca de Cr$ 167.000,00, ao maior, com 
uma receita de impostos a arrecadar, da ordem dos Cr$ 8.000.000,00. 
Conquanto a renda de impostos prevista para estes 28 municipios se- 
ja seis vezes e meia menor que a do outro grupo de 9 municipios, o 
fenomeno da proporgao da reserva de recursos para ensino se repete, 
quase nas mesmas bases. Os 28 municipios pretendiam arrecadar 
Cr$ 51.521.150,00, dos quais haviam reservado, em conjunto, segun- 
do os orgamentos analisados, Cr$ 11.745.855,00 correspondentes a 
22,79% daquela importancia, ao inves de 10.304.230,00 da quota legal. 

O Grupo B, no entanto, difere do Grupo A pelo fato de repre- 
sentar os 356 municipios cujos orgamentos nao puderam ser indi- 
vidualmente analisados. Dai o calcularmos, a partir da amostra, as 
estimativas da arrecadagao de impostos, da despesa orgada com en- 
sino e da percentagem, bem como os seus erros-padrao. 

A estimativa da arrecadagao de impostos para os 356 munici- 
pios dos quais os 28 sao representantes e de Cr$ 462.201.000,00. A 
estimativa das despesas com ensino e de Cr$ 114.252.000,00, com o 
erro-padrao de Cr$ 9.530.000,00. A estimativa da percentagem dos 
gastos e de 24,72% com o erro-padrao de 0,78. Desnecessario o des- 
taque do pequeno vulto dos erros do Grupo amostral. 
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Reunindo os resultados dos dois grupos teriamos o seguinte; 
Em Cr$ 1.000,00 

Grupos 
Despesa orgada com 

ensino 
Receita pre- 
vista de im- 

postos 

Percentagens 

Est. E. P. Est. E. P. 

Grupo A 79,257 0 334,076 23,72 0 
Grupo B 114,252 9,530 462,201 24,72 0,78 
Totais 193,509 9,530 796,277 24,30 0,78 

(Est. = Estimativa; E. P. = ferro Padrao) 

Atente-se logo para o fato de o Grupo A, integralmente anali- 
sado, representar 41,95% da receita prevista de impostos e 40,95% 
das despesas onjadas com ensino. 

No que respeita ao cumprimento do dispositivo constitucio- 
nal dos 20% dividimos tambem o Grupo de 28 municipios, a exem- 
plo do ja feito com o Grupo A, em tres sub-grupos, adotando o se- 
guinte criterio: 

a) nao cumprem a obrigagao minima os que reservaram me- 
nos de 19% da sua receita orgada de impostos; 

b) consideram-se como estritos cumpridores os que previram 
a reserva de 19 a 21% da receita de impostos; 

c) estao realizando mais do que o minimo estabelecido pela 
Constituigao os que estipularam recursos orgamentarios maiores 
que 21% da sua receita de impostos. 

Assim, um primeiro sub-grupo de cinco municipios escriturou 
menos despesas que 19% dos impostos: Taubate, com 18,17%; Ita- 
pecerica da Serra, 17,96%; Pacaembu, 12,63%; Ourinhos, 11,02% e 
Santa Rosa de Viterbo, 4,79%. 

Um segundo sub-grupo de quatro municipios em que as dife- 
rengas para menos ou para mais foram consideradas sem maior sig- 
nificagao, e constituido dos municipios de Aragoiaba da Serra, com 
19,81%; Presidente Epitacio, 19,58%; Cubatao, 20,72% e Rio Claro, 
20,54%. 

O terceiro sub-grupo dos que ultrapassaram o minimo e cons- 
tituido dos restantes municipios entre os quais o de Iguape que apli- 
ca em ensino mais do que a sua arrecadagao total de impostos; Ca- 
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breuva, 71%; Sao Pedro, 55,71%; Paranapanema, 38,44%; Socorro, 
37,22%; Suzano, 36,63%; Mirandopolis, 36,49%; Capao Bonito, 35,01%; 
Bananal, 34,99%; Rincao, 34,12%; Lavinia, 33,09%; Taquarituba, 
30,41%; Sao Carlos, 28,04%; Barra Bonita, 27,20%; Colina, 23,39%; 
Agudos, 23,37%; Sao Jose dos Campos, 22,28%; Santa Cruz do Rio 
Pardo, 21,19% e Piraju, 21,05%. O caso especial de Iguape explica-se 
pelo fato de o municipio ser considerado estancia hidromineral, com 
direito a receber do Estado auxilio financeiro suplementar, "pelo 
menos igual a totalidade da arrecadagao municipal", nela nao com- 
preendidas as quotas entregues pela Uniao e pelo Estado. (Artigo 59 
da Lei Organica dos Municipios). Como as importancias sao aplica- 
das pela Superintendencia das Estancias — orgao de administragao 
do Estado, de acordo com os pianos de obras e servigos piiblicos que 
elaborar, so computamos, nos calculos para efeito de determinagao 
da quota de ensino, a renda local de impostos e e por essa razao que 
a percentagem das despesas municipais aparece como superior a 
propria renda local, elevando as medias das despesas com ensino dos 
municipios dos catorze estratos reunidos no Grupo B. Alem disso, no 
orgamento consta a renda de "Taxa para fins educativos". Calculan- 
do-se a percentagem das despesas levando em conta a referida taxa 
(arrecadagao estimada em Cr$ 40.000,00) e 20% da contribuigao es- 
tadual (calculada em Cr$ 350.00,00), verificaremos que ela seria cor- 
respondente a 61,42% da soma: renda de impostos, taxa, mais con- 
tribuigao . 

Se considerassemos como estritos cumpridores da ordenagao cons- 
titucional os municipios que escrituram de 19 a 21% dos impostos, 
teriamos, na amostra, 4 municipios fornecendo uma estimativa de 
62 municipios. Se colocassemos num segundo sub-grupo aqueles mu- 
nicipios que prevem despesas superiores a 21% (considerados os 
municipios que aplicam mais do que manda a Constituigao), teria- 
mos 18 municipios na amostra e uma estimativa de 254 municipios. 
Considerando como nao cumpridores do preceito legal os municipios 
com menos de 19% dos impostos, teriamos 5 municipios na amostra 
e uma estimativa de 40 municipios no conjunto de 356 municipios. 
Reunindo num so quadro essa distribuigao dos grupos A e B, assim 
como a percentage,.! de municipio em cada sub-grupo, teriamos o se- 
guinte resultado: 
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Estimativa do numero de municipios em cada sub-grupo 

menos de 19 de 19 a 21 mais de 21 

Mu. E. P. % E. P. Mu. E. P. % E. P. Mu. E. P. % E. P. 

Gr. A 3 0 33,3 V 3 0 33,3 0 3 0 33,3 0 

Gr. B 40 38,5 11,10 10,8 62 24.08 17,42 6,76 254 26,98 71,49 7,58 

Total 43 38,5 11.78 10,8 65 24,08 17,81 6,76 257 26,98 70,41 7,58 

(Mu. = Municipios) 

Se considerassemos, porem, a divisao dos municipios em dois 
grupos, os de menos de 20% e os de percentagem acima da prescrita 
pela Constituigao, a distribuigao seria a seguinte: 

Estimativa do numero de municipios em cada sub-grupo 

menos de 20 20 ou mais 

Mu. E. P. % Mu. E. P. % E. P. 

Grupo A 4 0 44,44 5 0 56,56 0 

Grupo B 81 23,29 275 24,43 77,25 6,86 

Total 85 22,75 280 24,43 76,71 6,86 

Parece-nos ja muito interessante o levantamento destes fatos, 
nao importa que interpretagao Ihe queiramos dar. De um modo ge- 
ral e pelo so exame dos dados retirados dos orgamentos, parece que 
a grande maioria dos municipios cumpre religiosamente a obrigagao 
constitucional quanto a reserva da quota de recursos financeiros pa- 
ra o ensino. O estudo porem dos problemas municipais pelo orga- 
mento suscita reservas, porque todos sabemos os vicios que inqui- 
nam de falhos e incompletos os nossos orgamentos de servigos pu- 
blicos. No que tange as municipalidades, e muito mais nas novas 
unidades ultima e apressadamente criadas, faltam-lhes elementos ba- 
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sicos para a elaboragao de uma lei orgamentaria com segura previ- 
sao da receita e das despesas que terao de enfrentar em determina- 
do exercicio. O clima de instabilidade poh'tica em que tern vivido a 
nagao, com partidos sem nitida caracterizagao ideologica, num re- 
gime republicano dito democratico, em que o espirito de uma soli- 
dariedade de tipo mais impessoal a custo e mal vem substituindo a 
antiga solidariedade familial e grupal, num pais cuja administragao 
dos servigos publicos revela fortes residues feudais, sem elementos 
materials e humanos para elevar-se a niveis tecnicos mais altos, tu- 
do vem contribuir para que passemos a considerar os orgamentos, 
especialmente os municipais, menos programas de governo, bem ou 
mal elaborados, do que documentos legais cuja aprovagao tern pra- 
zo certo, do mesmo modo que data propria, as alteragoes a ser nele 
introduzidas, praticamente ao alvedrio dos detentores ocasionais dos 
postos de mando. Da-nos o orgamento um dos tragos caracteristicos 
do Estado que o grupo de estudiosos do Institute Brasileiro de Eco- 
nomia, Sociologia e Politica, passou a chamar, com inegavel proprie- 
dade, o Estado Cartorio (28). Nele, tudo esta certo do ponto de 
vista legal, entretanto, pode estar errado sob o aspecto real. Con- 
tudo, nao tivemos outro recurso senao o de langar mao dos orga- 
mentos como documento basico deste estudo. E' certo ainda que, na 
maioria dos casos de reajustamento orgamentario, ocorrem freqiien- 
tes anulagoes ou redugoes irregulares de verbas para ensino, mas 
nao sao pequenas as dificuldades para apurarmos a extensao de mais 
essa falha. De qualquer modo, porem, a ocorrencia de fatos dessa 
natureza nao importara na invalidagao de nossas conclusoes, e de cer- 
ta forma as fortalecera. 

Pelo visto atraves dos primeiros quadros, ao so superficial exa- 
me da questao, parece-nos que estamos em face de municipios que 
gastam com ensino tanto ou mais do que a Constituigao Federal 
deles exige e essa simples constatagao ja seria considerada satis- 
fatoria prova do cumprimento da Magna Carta. Em seus "Comen- 
tarios a Constituigao de 1946", diz o Prof. Pontes de Miranda a res- 
peito do dispositive que fixou a quota municipal de impostos que, 
"da sinceridade dos dirigentes municipais em relagao ao ensino, 
julga-se bem tomando-se os orgamentos e verificando-se se o arti- 
go 169 foi respeitado" (29). O Desembargador Eduardo Espinola 
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tambem afirma, no concernente ao mesmo dispositive, que "o que 
cumpre e respeitar esse preceito, nao se tolerando orQamento que 
o infrinja" (30). Do ponto de vista formal deveriamos satisfazer- 
nos com a simples prova documental de que a Constituigao nao 
esta sendo violada... dando ensejo a que o formalismo e o jurisdi- 
cismo dessa atitude nos desse um retrato deformado do Brasil. 

Nao nos contentemos, porem, com a simples constatagao do cum- 
primento formal da Constituigao, nem com os resultados prelimi- 
nares ja alcangados e levemos adiante o exame detido dos orgamen- 
tos, ate lograrmos obter uma compreensao mais exata da posigao 
do ensino entre servigos de algada da administragao municipal. 
Nessa tentativa de acentuagao dos contornos do problema, pela bus- 
ca metodica dos erros e acertos a que estamos procedendo, como pri- 
meira etapa de um estudo mais amplo e profundo das relagoes en- 
tre o municipio e o ensino, o caminho que escolhemos e pelo qual 
vamos enveredar e o da analise dos dados orgamentarios atraves 
de sua projegao nos quadros discriminativos a que fizemos men- 
gao. Os quadros, alias, pretendem tambem1 demonstrar publicamen- 
te, de maneira sistematizada, o que aparece nos orgamentos muni- 
cipais sob o titulo especifico de "ensino"' e generico de "educa- 
cao" ou de "educagao e cultura". Transcrevemos no volume de 
Anexos todos os dados dos orgamentos dos 37 municipios em estu- 
do para facilidade de consulta e conferencia das transposigoes fei- 
tas, pois, conquanto a elaboragao de orgamentos publicos esteja su- 
jeita a normas de codificagao mais ou menos precisas como vimos, 
nem sempre sao elas rigorosamente obedecidas, o que nao raro di- 
ficulta e retarda o encontro dos elementos que desejamos conhecer. 

Na organizagao dos quadros, nosso trabalho, como se vera, 
cingiu-se ao cuidado de reunir, sob tftulos gerais, os mais claros 
possiveis, o que se encontra nas tabelas explicativas dos orgamen- 
tos dos 37 municipios paulistas. Nenhuma despesa foi forgada a 
entrar sob o titulo a ela estranho, descabido ou indevido. Pensa- 
mos haver encontrado titulos univocos para as despesas comuns a 
maioria das municipalidades e, so quando nao havia outro recurso, 
recorremos ao titulo ate certo ponto equivoco de "Outros Fins" ou 
"Outros 6rgaos", para sob eles agrupar despesas menos comuns, 
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mas tambem de menor importancia, encontradas nos orgameptos 
dos munidpios dos dois grupos considerados. 

2.5.2. Despesas de Pessoal 

Passando ao exame do Quadro II, nele vamos encontrar o total 
das despesas gerais com educagao e ensino repartidas, segundo os 
orgamentos, pelos tradicionais elementos das tabelas de despesas: 
Pessoal, Material e Diversas. As dotagoes de Pessoal nos orgamen- 
tos de servigos publicos em nosso pals sao, de regra, as mais vul- 
tosas. Rarissimas as excegoes. Nao se imagina servigo governamen- 
tal sem que nos venha de pronto, a mente, a ideia de um quadro 
de pessoal invariavelmente numeroso. Nao fogem a norma, como 
veremos, os orgamentos dos servigos municipais de ensino e os que 
com eles estao relacionados. Em media, a metade da quota desti- 
nada a "manutengao e desenvolvimento do ensino" se consome com 
pagamento de Pessoal. Seja-nos permitido, portanto, tecer aqui 
rapido comentario a proposito da necessidade de normas que pre- 
sidam a uma salutar e equitativa distribuigao dos recursos orgamen- 
tarios em geral pelos seus tres tradicionais elementos. Nos servi- 
gos de ensino o elemento Pessoal e indispensavel em grande numero 
e este cresce na medida que os quadros se ampliam e o sistema 
escolar ganha complexidade. Nos orgamentos desses servigos as 
despesas de Pessoal representam, percentualmente, uma grande par- 
cela dos gastos gerais, mas isso nao impede que procuremos as ba- 
ses de uma proporcionalidade entre o montante de despesas de Pes- 
soal relativamente as de Material e Diversas, mormente se consi- 
derarmos que as invengoes e o progresso tecnico vem alterando pro- 
fundamente as condigoes de trabalho em todos os campos da ativi- 
dade humana. 

Conquanto nao tenham sido ainda fixadas, pelos especialistas 
em assuntos financeiros, normas tecnicas relativas aos limites que 
se podem estabelecer em diferentes servigos ou empresas para a 
proporgao ideal de recursos que devem ser destinados aos diferen- 
tes elementos da despesa, tem-se como salutar que uma proporcio- 
nalidade exista quanto a essa distribuigao dificil de ser conhecida 
por antecipagao, mas que em cada caso pode ser perfeitamente de- 
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terminada. Nao se poderia mesmo compreender que um orgamento 
como, por exemplo, o relative a um sistema de ensino ou a um 
grupo de escolas se compusesse so de verbas destinadas a remu- 
neragao de professores. Nem que nele so estivessem consignados re- 
cursos para a edificagao de predios, a aquisigao de material ou o 
pagamento de auxilios. A menos que, como se da em alguns casos 
semelhantes aos que estamos examinando, as despesas totais do ser- 
vigo estivessem divididas por dois orgamentos paralelos de entida- 
des ou poderes distintos empenhados, em cooperagao, no financia- 
mento da mesma obra. Fora dai, o orgamento criteriosamente ela- 
borado exige que os recursos sejam consignados de forma eqiianime, 
de modo a satisfazer as exigencias do servigo a financiar. No nosso 
caso, trata-se de financiar escolas. Escolas, vale dizer, professor, ins- 
talagoes, material e administragao dos seus servigos. Nao se pode- 
ria compreender que tivessemos por bem elaborado o orgamento que 
so consignasse para a manutengao de escolas os recursos destinados 
a pagamento dos professores ou que para esse fim reservasse dota- 
goes excessivamente elevadas em confronto com as destinadas a pro- 
mogao da instalagao condigna das classes e a aquisigao do material 
didatico permanente e de consumo destinado a permitir e facilitar, 
aos professores, o exercicio normal de seu mister. No entanto, e o 
que de regra acontece. A irregularidade que estamos apontando e 
muito freqiiente entre nos, nos orgamentos publicos e nos servigos 
de ensino, particularmente. Servigos publicos existem e sao freqiien- 
temente apontados, que quase so contam com dotagoes para paga- 
mento de pessoal. Nada ou quantias irrisorias para o mais. Dai a 
inutilidade do orgao pela ausencia de objetivo social e a conseqiien- 
te impossibilidade material de seu funcionamento em bases regula- 
res. Nos servigos de ensino de Sao Paulo a situagao e encontradiga. 
O governo estadual consigna anualmente vultosas verbas para pa- 
gamento de numeroso quadro de professores primarios e verbas dimi- 
nutas para a instalagao das escolas que vivem, quase todas, a min- 
gua de recursos materiais para sobreviverem como escolas. Um 
exemplo ilustra o problema. Ao se criar um grupo escolar, seja qual 
for o numero de classes com que se instale, recursos de pronto exis- 
tem, no orgamento, para pagamento de pessoal — professores, di- 
retor, serventes. Do predio raramente se cuida, que serve qualquer 
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um, adaptado ou utilizado mesmo sem a necessaria adapta<jao. O 
mobiliario surge, as vezes, meses ou anos depois da criagao. Com 
o material escolar o mesmo acontece. Para as despesas de manu- 
tengao, as verbas sao escassissimas, obrigando o diretor que quiser 
dar ao seu grupo condigoes minimas de funcionamento a recorrer 
aos recursos da Caixa Escolar (invertendo o papel da instituigao), 
ou a langar mao da renda de festivals ou de auxilios de particula- 
res. E' que o orgamento geral do Estado, prevendo dotagoes para 
pessoal, nem sempre tern consignado o necessario para as demais 
despesas do servigo escolar. Nos municipios, pelo que estamos ven- 
do, o vicio ocorre tambem com a mesma lamentavel regulari- 
dade escolar as percentagens otimas de despesas relativas ao paga- 
sem estudos no sentido de se fixarem, na manutengao de cada uni- 
dade escolar as porcentagens otimas de despesas relativas ao paga- 
mento de professor, ao financiamento das instalagoes e ao pagamen- 
to das demais despesas decorrentes de seu normal funcionamento. 
O problema comporta, eutretanto, mais ampla discussao, mas nao 
e este o lugar nem o momento para que a levemos a cabo. E nao e 
de facil solugao, reconhegamos, desde logo, mas cumpre enfrenta- 
lo para dar combate sistematico e fundamentado a pratica larga- 
mente difundida no servigo piiblico, de elevadas dotagoes paia pes- 
soal e proporcionalmente deficientes, quando nao realmente somi- 
ticas, para instalagoes, equipamentos e material. 

Encerremos este ja longo parentesis e leiamos os quadros para 
ver em que medida eles justificam os nossos comentarios. Nos mu- 
nicipios do Grupo A, tomadas as despesas em conjunto, a distri- 
buigao e a seguinte, em base percentual: 

Mais da metade, portanto, dos recursos arrecadados pelos mu- 
nicipios desse grupo e aplicada em remuneragao de pessoal. Os 
restantes 46% se distribuem em duas porgoes desiguais, a maior 
para Material e a menor para Diversas. 

Nos municipios do Grupo B, a tendencia geral da repartigao 
dos recursos e a mesma, mas as parcelas relativas a Material e Di- 

1. Pessoal 
2. Material 
3. Diversas 

42.760.851,00 
23.170.502,00 
13.325.350,00 

54,0% 
29,2% 
16,8% 
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versas quase se equivalem. As despesas de Pessoal vao a quase 
50% do total, sendo este o quadro da situagao dos 28 municipios 
tornados como um todo: 

1. Pessoal 5.808.671,00 49,5% 
2. Material 3.075.954,00 26,2% 
3. Diversas 2.859.230,00 24,3% 

Considerando-se que o Grupo B e amostral e representa 356 
municipios, temos as seguintes estimativas para a populagao re- 
presentada: 

Divisao das despesas de ensino nos municipios do Grupo B 

Em Cr$ 1.000,00 

Est. E. P. % E. P. 

Despesas de Pessoal 55,017 2,042 48,15 6,65 

Despesas de Material 33,655 3,951 29,46 3,46 

Despesas Diversas 25,580 4,089 22,39 1,13 

Como se verifica, a diferenca entre o Grupo A e o Grupo B au- 
mentou na parte referente a Pessoal. O segundo gasta menos que 
o primeiro. Na medida em que o Grupo B e tornado como amostra 
de 356 municipios, notam-se ligeiras modificagoes nas percenta- 
gens de distribuigao dos recursos. Os erros aqui sao tambem de re- 
duzida monta. Para melhor visualizagao do fenomeno, vamos reunir 
em um so quadro os dados dos dois grupos: 

Divisao das despesas de ensino nos municipios dos grupos A e B 
Sm Cr$ 1.000,00 

| Pessoal Material Diversas Total 

Cr$ 1 % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Grupo A 
Grupo B 
Totais 

42.761 
55.017 
97.778 

54,0 
48,15 
50,53 

23.171 
33.655 
56.826 

29,2 
29,46 
29,37 

13.325 
25.580 
38.905 

16,8 
22,39 
20,11 

79.257 
114.252 
193.509 

40,96 
59,04 
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Desnecessario se nos afigura insistir no significado da alta per- 
centagem de despesas de Pessoal nos orgamentos estaduais e federals 
que tem determinado nao raras criticas, como revelado propositos de 
corregao do que se considera uma anomalia. Existe mesmo neste 
sentido projeto em transit© na Camara dos Deputados, dado que, 
ros ultimos orgamentos federals, as despesas de Pessoal tendem a 
consumir parcela considerada despropositada dos recursos dispo- 
nl veis. 

Nao obstante haja uma certa regularidade na distribuigao per- 
centual das despesas de Pessoal nos totals dos dois grupos, num e 
noutro quadro vamos deparar com grandes desvios da media en- 
con trada. No Grupo A, por exemplo, esta o caso de Sao Caetano 
do Sul, que so consignou para Pessoal 7% do total das despesas sob 
o tltulo de Educagao e Ensino, aparecendo como o municlpio que 
maior parcela de recursos financeiros destinou a Material. Num or- 
gamento de Cr$ 6.331.000,00, o municlpio satelite da Capital, um 
dos menores em area territorial do Estado, reserva quase tres quar- 
tos dessa importancia (71,52%) para aplicar em despesas de Material, 
restando ainda para Diversas Cr$ 1.364.000,00, tres vezes mais que 
o destinado a Pessoal. Este e, realmente, um municlpio "sui generis" 
no con junto dos examinados, pois realiza ainda uma polltica de des- 
pesas com base na orientagao esposada nos convenios escolares, con- 
siderada a mais conveniente aos interesses publicos. 

Por outro lado, o segundo municlpio em arrecadagao geral e de 
impostos no Estado, Santos, apresenta-se como o de maior orgamen- 
to de Pessoal. Dos Cr$ 30.524.320,00, quase tres quartos, ou, em nu- 
meros redondos, Cr$ 22.484.820,00 destinam-se a Pessoal no muni- 
clpio litoraneo, 15,7% para Material e 10,7% para Diversas. Outros 
criterios de repartigao existem e sao tambem dignos de nota, no Gru- 
po A, como, por exemplo: 

1 — Santo Andre reserva de seus quase Cr$ 10.500.000,00, mais 
da metade para Material, quase 40% para Pessoal e apenas 10% pa- 
ra Diversas, sendo percentualmente o de menores Despesas Diver- 
sas no grupo. 

2 — Sao Jose do Rio Preto e Sorocaba com mais de 40% do total 
da verba para Despesas Diversas, menos de 10% para Material e 
aproximadamente 50% para Pessoal. 
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3 — Sao Vicente despende 41,9% com Material, 36,7% com Pes- 
soal e 21,4% com Diversas. 

4 — Campinas, o municipio que mais se aproxima da media do 
grupo nas tres dotagoes; 54,8% Pessoal, 31,5% Material e 13,7% Di- 
versas . 

No Grupo B. a distribuigao das dotagoes pode ser assim descrita 
em linhas gerais: 

1 — Treze dos vinte e oito municipios (Paranapanema, Cabreu- 
va, Rincao, Iguape, Colina, Presidente Epitacio, Lavinia, Socorro, 
Barra Bonita, Mirandopolis, Piraju, Sao Carlos e Taubate) despen- 
dem mais do que a media de 50% com Pessoal. 

2 — Quatro municipios (Sao Pedro, Santa Rosa de Viterbo, Cuba- 
tao e Itapecerica da Serra) gastam menos de 10% das suas dota- 
goes com Pessoal. O ultimo dos municipios citados nada gasta com 
Pessoal. 

3 — Quatro municipios destacam-se gastando percentualmente 
mais com Material; Sao Pedro, Santa Rosa de Viterbo, Taquarituba 
e Cubatao. 

4 — Municipios que regular porgao de suas verbas destinam-se 
a Diversas: Santa Rosa de Viterbo, Agudos, Itapecerica da Serra, 
Cubatao e Ourinhos. 

Num quadro geral relative a distribuigao das despesas com 
Pessoal contendo os dados absolutos e percentuais do Grupo A e as 
estimativas obtidas para o Grupo B, os resultados podem ser assim 
resumidos: 

50% e mais De 10 a 50% Menos de 10% 

Mu. E. P. % E. P. Mu. E. P. % E. P. Mu. E. P. % E. P. 

Gr. B 4 0 44,44 0 4 0 44,44 0 1 0 11,11 0 
Gr. A 170 31,22 47,76 8,77 139 31,67 39,04 8,89 47 18,28 13,20 5,13 

Total 174 31,22 47,67 8,77 143 31,67 39,18 8,89 48 18,28 13,15 5,13 
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Essa distribuigao de recursos pelos elemerltos Pessoal, Mate- 
rial e Diversas pode ser examinada ainda sob outro prisma, qua! 
seja o das relagoes entre as dotagoes dos elementos considerados dois a 
dois, como o fizemos no quadro abaixo, para os municipios do Gru- 
po A e os do Grupo B, tornados estes pelas respectivas estimati- 
vas, acompanhadas de sens erro-padrao. 

Mais com Material do 
que com Pessoal 

Mais com Diversas do 
que com Pessoal 

Mais com Diversas do 
que com Material 

Gr. A 3 0 33,3 0 1 0 11,11 0 3 0 33,33 0 

Gr. B 98 21,88 27,67 6,15 41 14,18 11,52 3,98 103 25,40 28,79 7,13 

Total 101 21,88 27,7 6,15 42 14,18 11,51 3,98 -406 25,40 28,90 7,13 

As expressoes percentuais, no Grupo B, no entanto, perdem 
muito de sua significagao quando se trata de municipios de renda 
reduzida. Sao tao pequenas muitas vezes as dotagoes que nada ou 
pouco vale delas reservar uma alta percentagem para determinado 
fim. Nem com toda a dotagao estariamos em condigoes de alcangar 
algo de praticamente util ou substancial para o municipio. 

A medida que mais cuidamos de examinar os quadros, novos 
aspectos curiosos da distribuigao de recursos vamos descobrindo e 
indagagoes surgem em nosso espirito acerca da maneira de compre- 
ende-los e interpreta-los. Parece-nos, contudo, ainda cedo para 
qualquer tentativa de interpretagao dos fatos, pois so depois do des- 
dobramento das despesas em seus elementos basicos e que estare- 
mos aptos a conhecer a real aplicagao dos recursos do erario muni- 
cipal em beneficio do ensino. 

Vamos portanto aos Quadros III, IV e V, desdobramento, res- 
pectivamente das colunas A, B e C do Quadro II, correspondentes 
a Pessoal, Material e Diversas. 

As despesas de Pessoal, nos quadros III dos dois Grupos se 
apresentam assim classificadas 
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Grupo A Grupo B 
1 — Ensino Elementar 
2 — Ensino Medio (Secundario e 

Normal) 

1 — Ensino Elementar 
2 — Ensino Medio (Secundario, 

Normal, Comercial, Industrial 
e Superior (Economia) 

3 — Administragao Central do En- 
sino 

3 — Bibliotecas 

4 — Assistencia Medica e Dentaria 4 — Outros orgaos 
5 — Parques Infantis — 
6 — Bibliotecas — 
7 — Outros orgaos — 

No Grupo A, quase 60% das dotagoes de Pessoal do conjunto, 
num total aproximado de Cr$ 24.500.000,00, dos Cr$ 42.700.000,00 de 
Pessoal, sao destinados a remuneragao dos quadros do Ensino Pri- 
mario, professores quase todos, diretores do grupo em pequeno nu- 
mero, nas maiores cidades. Cada municipio, entretanto, e um ca- 
so a parte a ser considerado. Santos, o financeiramente mais forte 
do grupo, despende quase 70% das suas verbas de Pessoal com a 
manutengao do seu Ensino Primario. Mantem um sistema de esco- 
las na cidade em distritos com quase 250 professores. Os restantes 
trinta por cento assim se distribuem em ordem decrescente: 

1 — Assistencia Medica e Dentaria (pessoal do Departamento 
Municipal de Assistencia Escolar), 16,6%; 

2 — Parque infantis (tres unidades), 9,7%; 
3 — Ensino Medio (para o Institute Comercial), 3,5%; 
4 — Administragao Central (Gabinete do Dire tor do Departa- 

mento de Educagao), 1,1%; 
5 — Biblioteca, 0,4%; 
6 — Comissao Municipal de Esportes, 0,3%. 
Em segundo lugar vem Campinas, que despende pouco mais de 

um quarto do orgamento das despesas de Santos, so com Pessoal. A 
distribuigao das dotagoes demonstra uma administragao central custo- 
sa, consumindo 25% do total das despesas com Pessoal, distribuin- 
do-se o restante da seguinte forma: 29% ao Pessoal do Ensino Pri- 
mario, 26% para Parques Infantis, 15% para Teatro Municipal, Mu- 
seu e Bosque Municipal, e 5% para Biblioteca. Em terceiro lugar 
vem Sorocaba, com quase Cr$ 3.500.000,00, dos quais 50% cabem ao 
Ensino Primario; 44% ao Ensino Medio (Escola Normal); 4% para 
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pagamento de professores de Educagao Fisica. Sao Vicente aplica 
quase Cr$ 2.000.000,00, sendo 90% para o Ensino Primario e o res- 
tante para o Departamento de Cultura Artistica. Santo Andre com 
Cr$ 4.000.000,00 mantem uma Escola Industrial e uma Faculdade 
de Ciencias Economicas, gastando com elas 64% dos seus recursos 
de Pessoal; 26% para Ensino Primario e 10% para a Secgao de Edu- 
cagao e Cultura do Departamento de Saude, Educagao e Assisten- 
cia Social. Bauru consigna quase Cr$ 1.000.000,00 (87%) para seu 
Ensino Primario; Cr$ 130.000,00 (11%) para o Departamento de 
Educagao e Assistencia Social e quase Cr$ 24.000,00 (2%) para Bi- 
blioteca. Ribeirao Preto reparte pouco mais de Cr$ 2.100.000,00 na 
seguinte proporgao: 41% para Ensino Primario, 32% para Outros 
orgaos (Departamento de Cultura, Zoologico e Bosque, Comissao 
de Esportes, Escola de Belas Artes, Departamento Rural); 17% pa- 
ra Parques Infantis; 5% para Administragao Central e 5% para As- 
sistencia Medica e Dentaria. Sao Jose do Rio Preto tern quase Cr$ 
900.000,00, dos quais 90% vao para o Ensino Primario e 10% para 
Biblioteca. Finalmente, Sao Caetano do Sul aplica Cr$ 445.000,00, 
sendo em Ensino Primario 35%; Assistencia Medica e Dentaria, 
38% e Biblioteca, 27%. 

Em resumo, no Grupo A, temos a seguinte distribuigao de des- 
pesas com Ensino Primario, outros tipos de ensino e outros fins 
na ordem decrescente do vulto percentual: 

Tnsino Primario: 
1 — Sao Vicente   92%   1.721.888,00 
2 — Sao Jose do Rio Preto   90%   793.800,00 
3 — Baurii   87%   988.760,00 
4 — Santos   68%   15.370.320,00 
5 — Sorocaba   50%   1.745.750,00 
6 — Ribeirao Preto   41%   873.900,00 
7 — Sao Caetano do Sul   35%   154.500,00 
8 — Campinas   29%   1.785.560,00 
9 — Santo Andre   26%   1.062.600,0'J 

Ensino Medio: (Industrial, Comercial e Normal) e Superior (Ciencias Eco- 
nomicas) 

1 — Santo Andr^ 
2 — Sorocaba 
3 — Santos 

64% 
44% 

3.5% 

2.617.200,00 
1.533.200,00 

787.980,00 
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Administraao Central: 

1 — Campinas   25%   1.533.883,00 
2 — Bauru   11%   130.000,00 
3 — Santo Andre   10%   410.000,00 
4 — Ribeictfo Preto   5%   111.850,00 
5 — Sorocaba   2%   54.000,00 
6 — Santos   1,1%   258.000,00 

Assistencia Medica e Dentaria: 

1 — Sao Caetano do Sul   38%   171.000,00 
2 — Santos   16,6%   3.725.600,00 
3 — Ribeirao Preto   5%   104.000,00 

Farques Infantis: 

1 — Campinas   26%   1.553.740,00 
2 — Ribeirao Preto   17%   363.950,00 
3 — Santos   9,7%   2.185.500,00 

Bibliotecas: 

1 — Sao Caetano do Sul   27%   119.000,00 
2 — Sao Jose do Rio Preto   10%   91.410,00 
3 — Campinas   5%   311.260,00 
4 — Bauru   2%   24.600,00 
5 — Santos   0,4%   82.020,00 

Outros orgaos: 

1 — Ribeirao Preto   32%   699.350,00 
2 — Campinas   15%   939.994,00 
3 — Sao Vicente   8%   158.400,00 
4 — Santos   0,3%   75.400,00 

No Grupo B encontramos. entre 28 municipios, 17 aplicando a 
totalidade das dota^oes de Pessoal para o Ensino Primario, sendo a 
media do grupo, 86,2%, superior, portanto, a do Grupo A. Em ter- 
mos de estimativa, os dados seriam estes no Grupo B: 

a) Gasto com Pessoal do Ensino Primario . Cr$ 45.758.000,00, mais ou 
menos 5.008.000,00 

b) % do gasto com Pessoal do Ensino Pri- 
mario sobre o total das despesas de 
Pessoal   83,17% ± 9,10% 
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c) % do gasto com Pessoal do Ensino Pri- 
mario sobre a despesa orgada com ensino 40,05% 

d) % do mimero de municipios que gastam 
100% das despesas com Pessoal no en- 
sino primario (245 municipios)   68,82% ± 7,14% 

No grupo de que estamos tratando, os recursos sao tao escassos 
que seria dificil, quando nao contraproducente, dividi-los. Eis a or- 
dem em que se colocam os 17 que empregam 100% no pagamento 
de professores primarios: 

1 — Sao Jose dos Campos   404.400,00 
2 — Santa Cruz do Rio Pardo   257.400,00 
3 — Pirajii   250.800.00 
4 — Suzano   208.000.00 
5 — Ourinhos   152.200,00 
6 — Presidente Epitacio  96.000,00 
7 — Cubatao   72.000,00 
8 — Agudos   67.200,00 
9 — Rincao    66.300,00 

10 — Cabreuva   60.000.00 
11 — Pacaembu   54.000.00 
12 — Paranapanema   52.800,00 
13 — Bananal   38.400,00 
14 — Aragoiaba da Serra   15.600,00 
15 — Sao Pedro   14.400,00 
16 — Taquarituba   12.000,00 
17 — Santa Rosa de Viterbo   2.400,00 

Os demais municipios que aplicam recursos no Ensino Prima- 
rio vem nesta ordem de valores percentuais e absolutes: 

1 — Rio Claro   93%   348.546,00 
2 — Capao Bonito   91%   120.000,00 
3 — Taubate   90%   704.200.00 
4 — Socorro    89%   198.000,00 
5 — Lavinia   86%   187.200,00 
6 — Sao Carlos   82%   1.178.465.00 
7 — Colina   80%   48.000,00 
8 — Mirandopolis   63%   184.800.00 
9 — Iguape   50%   110.000,00 

10 — Barra Bonita   40%   94.000,00 
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Itapecerica da Serra nao despende um real com pagamento de 
Pessoal. 

No mesmo grupo, despesas com Pessoal de Ensino Medio (Se- 
cundario e Normal) sao feitas pelos municipios de: 

1 — Barra Bonita (pessoal 
de um ginasio) 

2 — Iguape (pessoal de 
uma escola normal) 

3 — Mirandopolis (pessoal 
de uma escola normal) 

60%   142.400,00 

45%   100.000,00 

37%   108.000,00 

Bibliotecarios e outros funcionarios de Biblioteca existem em: 

1 — Sao Carlos   15%   211.160,00 

2 — Capao Bonito   9%   12.000,00 

3 — Rio Claro   7%   25.000,00 

4 — Lavinia   7%   14.400,00 

5 — Iguape   5%   12.000,00 

6 — Taubate   2%   19.200,00 

O pessoal de Outros orgaos do Grupo B, sao: Professora de Corte 
e Costura (Colina), 12.000,00; Maestro da Banda (Lavinia), 14.400,00; 
Professor de Musica (Socorro), 24.000,00; Professores de Educagao 
Fisica (Sao Carlos), 14.400,00; Museu (Taubate), 61.800,00. 

Ate aqui especificamos o quanto possivel, com o maximo de sis- 
tematizagao permitido pela analise que vimos fazendo objetivamen- 
te dos orgamentos de 38 municipios paulistas, o que deve ter neles 
acontecido com as verbas de Pessoal, consignadas sob o titulo de 
Ensino, Educagao Publica e semelhantes, no ano de 1954. E' em des- 
pesas dessa especie que se consomem, segundo o levantamento a que 
procedemos, mais de 50% de tais verbas municipais. O restante, co- 
mo tambem ja assinalamos, assim se divide; 

Grupo A Grupo B 

Material 
Diversas 

26,2% 
24,3% 

29,46 
22,39 
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2.5.3. Despesas de Material 

Passemos ao exame pormenorizado do emprego das verbas de 
Material, para o que langaremos mao dos dados constantes dos Qua- 
dros IV. Nesses quadros, conforme esclarecemos, as dotagoes estao 
divididas entre as que se destinam a aquisigao de Material Perma- 
nente e as destinadas a Material de Consume. Estas se subdividem 
em Material de Expediente Escolar e Material de Expediente nao 
Escolar, na forma anteriormente especificada, isto e, no primeiro 
caso, material para escolas, e, no segundo, para outros orgaos e ser- 
vigos municipais. Aquelas se repartem em Edificagao Escolar e Edi- 
ficagao nao Escolar, Mobiliario Escolar e Material Didatico e Mobi- 
liario e Material nao Escolar, titulos por si sos bastante claros para 
conhecimento da aplicagao a que se referem. 

No Grupo A, as despesas de Material ascendem a Cr$ 23.170.502,00, 
dos quais 88,7% se empregam em Material Permanente e os restan- 
tes 11,3% em Material de Consumo. Da quota de Material Perma- 
nente, 59% destinam-se a Edificagoes Escolares, 31% a Edificagoes 
nao Escolares, 6% a Mobiliario Escolar e Material Didatico, e 4% 
a Mobiliario e Material nao Escolar. Da quota de Material de Con- 
sumo, 32% sao para Material de Expediente Escolar, e 68% para Ma- 
terial de Expediente nao Escolar. Isto no conjunto dos 9 municipios 
considerados. Das despesas de Material Permanente, em cinco dos 
nove municipios (Sao Caetano do Sul, Sao Vicente, Santo Andre, 
Bauru e Santos) a reserva de verbas e superior a 90% do total ge- 
ral, e os demais situam-se entre 69,6% (Campinas) e 85,7% (Sao Jo- 
se do Rio Preto). 

No que concerne a Edificagoes, as despesas dos municipios deste 
grupo sao as seguintes, proporcionalmente ao total da dotagao do ti- 
tulo Material Permanente: 

1) a) Santo Andre, 93,3% — Cr$ 4.626.000,00; b) Sao Vicente, 
87,8% Cr$ 1.800.000,00; c) Sao Jose do Rio Preto, 86,7%, Cr$ .... 
130.400,00; d) Sorocaba, 86,5%, Cr$ 255.362,00; todos exclusivamen- 
te para construgao, ampliagao, reformas, reparos de escolas. 

2) Bauni, nada para escolas e Cr$ 250.000,00, 83,3% para cons- 
trugao de Parque Infantil. 
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3) Ribeirao Preto, Campinas e Santos, menos para escolas e 
mais para Parques Infantis, na seguinte proporgao, em cruzeiros e 
percentualmente: 

4) Sao Caetano do Sul consigna Cr$ 3.787.000,00 (84,4%) pa- 
ra escolas e Cr$ 700 000,00 (15,6%) divididos para Parque Infantil 
(Cr$ 500.000,00), e Salao Paroquial (Cr$ 200.000,00). 

Como se depreende desses dados, os municipios de maior arre- 
cadagao estao voltando suas vistas especialmente para os Parques 
Infantis como instituigoes educacionais, relegando as escolas prima- 
rias comuns, na maioria dos casos a um segundo piano bem carac- 
terizado. Ou elas nao sao julgadas necessarias, nem dignas de me- 
Ihores instalagoes, ou as autoridades se capacitaram de que o pro- 
blema do ensino primario nao Ihes diz respeito, cabendo ao Estado, 
como de tradigao, dele cuidar. 

Assinale-se tambem a linha de crescente interesse dos munici- 
pios pelo ensino superior. Sao Jose do Rio Preto bateu-se, durante 
varios anos, pela criagao de uma Faculdade de Filosofia e ja conse- 
guiu instala-la com auxilio do Estado, instalagao que, certo, gra- 
vara sua quota de impostos. Isto sem consideragao para com as ne- 
cessidades de sua populagao quanto a ensino primario. Essa uma 
disposigao com tendencias para generalizar-se (31). 

Na parte relativa a Material Permanente, tres municipalidades 
(Sao Vicente, Bauru e Sorocaba) so reservam recursos para Mobi- 
liario Escolar e Material Didatico; uma (Sao Jose do Rio Preto), so 
para Mobiliario e Material nao Escolar, isto e, o destinado a Biblio- 
teca Municipal. Ribeirao Preto divide os Cr$ 120.000,00 da dotagao 
em Cr$ 30.000,00 para Mobiliario Escolar e Material Didatico e Cr$ 
90.000,00 para Parques Infantis e Museu de Historia Natural. Cam- 
pinas consigna Cr$ 100.000,00 para as escolas do seu sistema e quase 
Cr$ 600.000,00 para os Parques Infantis e Museu, Bosque, Biblio- 
teca e Teatro Municipal. Santo Andre da Cr$ 230.000,00 para escolas 
e Cr$ 100.000,00 para Biblioteca. Santos aponta Cr$ 455.000,00 para 

Escolas Parques Infantis 

a) Campinas 
b) Santos 
c) Ribeirao Preto 

Cr$ 600.000 — 24% Cr$ 1.200.000 — 48,1% 
Cr$ 870.000 — 20% Cr$ 2.900.000 — 66,7% 
Cr$ 30.000 — 2% Cr$ 1.328.000 — 89,9% 
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provisao das escolas de seu sistema e Cr$ 125.000,00 para Parques 
Infantis e Comissao de Esportes. 

Ainda no quadro do Grupo A, na parte referente a Material de 
Consume, a maior parcela das despesas em quatro raunicipios (San- 
tos, Campinas, Sao Caetano do Sul e Ribeirao Preto) pertence a 
alinea de Material de Expediente nao Escolar. Trata-se de provisao 
de orgaos como Parques Infantis, Zoologicos, Museus, Bibliotecas, 
Comissoes de Esporte, e semelhantes. Em menor escala reservam 
meios para fins de natureza identica, as municipalidades de Sao Jo- 
se do Rio Preto, Sorocaba e Santo Andre. Sao Vicente e Baurii so 
reservam recursos para Material de Expediente Escolar. 

No Grupo B, as despesas de Material situam-se ao redor de Cr$ 
3.000.000,00, dos quais 88,4% se aplicam em Material Permanente e 
11,6% em Material de Consume, guardando, portanto, a mesma pro- 
porgao percentual do grupo anterior, embora o montante dos gastos 
seja cerca de oito vezes menor. Da parcela referente a Material Per- 
manente, 59,2% sao para Edificagoes Escolares, e 27,5% para Edifica- 
goes nao Escolares, indices tambem muito proximos dos das despe- 
sas correspondentes do Grupo A; 12,9% para Mobiliario Escolar e 
Material Didatico, e 0.4% para Mobiliario e Material nao Escolar. 
Da parcela de Material de Consume, 94,1% estao destinados a Mate- 
rial de Expediente Escolar e somente 5,9% de Material de Expedien- 
te nao Escolar. Considerados os 28 municipios em conjunto, como 
representantes de 356 temos a seguinte situagao; 

a) A estimativa de despesas com Material, no grupo B, ascen- 
de a Cr$ 33.655.000,00. mais ou menos 3.952.000,00. 

b) A percentagem sobre despesa orgada com Ensino e de 29,46, 
mais ou menos 3,46%, 

c)A estimativa do gasto com Material Permanente e de Cr$ 
29.916,00, mais ou menos 4.606,00. 

d) A percentagem do gasto com Material Permanente sobre 
Material e de 88,8%, mais ou menos 13,39%. 

e) A percentagem de municipios que gastam mais com Mate- 
rial de Consumo do que com Material Permanente (78 municipios) 
e de 21,8%, mais ou menos 7,95%. 
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f) A estimativa do numero de municipios que gastam mais de 
70% da despesa com Material, com Material Permanente e 244 mais 
ou menos 26,44, representando uma percentagem de 68,54% mais ou 
menos 7,43%. 

Tomadas as dotaQdes dos dois grupos em conjunto, vemos que a 
distribuigao delas guarda a proporgao normal em distribuigoes des- 
sa especie. O normal e a substancial superagao das despesas de Ma- 
terial de Consumo pelas de Material Permanente. No Grupo A ne- 
nhuma inversao dessa ordem existe, sendo Campinas, Sorocaba, e 
Ribeirao Preto as municipalidades que maiores parcelas de recur- 
sos desse elemento despendem, percentualmente, com Material de 
Consumo: Campinas, s0%; Sorocaba, 27,1% e Ribeirao Preto, 23%. 
No Grupo B, vamos encontrar municipios que so reservam recursos 
para Material de Consumo, como e o exemplo de Cabreuva e Rin- 
cao. Outros reservam tambem as maiores parcelas para o mesmo 
Material, como e o caso de Colina e Iguape. 

No Grupo B, temos dois casos de reserva total da verba de Ma- 
terial para Material Permanente (Agudos e Itapecerica da Serra) 
e dezenove casos (Paranapanema, Aragoiaba da Serra, Taquarituba, 
Bananal, Sao Pedro, Lavinia, Santa Rosa de Viterbo, Socorro, Capao 
Bonito, Mirandopolis, Suzano, Piraju, Cubatao, Santa Cruz do Rio 
Pardo, Ourinhos, Rio Claro, Sao Jose dos Campos, Sao Carlos e 
Taubate) com reservas de 70% da dotagao para mais. Os demais 
casos sao mais expressivos uns, menos outros, no que testemunham o 
maior ou menor interesse das autoridades municipais pela instalagao 
condigna das escolas. Neste grupo, as importancias sao, as vezes, tao 
diminutas que a repartigao nao comporta nem vale o comentario. 
Mas, o que importa considerar e o que ocorre, em alguns munici- 
pios, nas despesas sob o titulo de Material Permanente, no orgamen- 
to de servigos educacionais ou de ensino. Ali existe a reserva de re- 
cursos de certa monta em relagao as demais alineas para construgoes 
nao classificaveis como escolares. Vamos portanto deixar de parte 
as percentagens relativas ao emprego dos recursos destinados a Ma- 
terial de Consumo, a Mobiliario Escolar e Material Didatico, a Mo- 
biliario e Material nao Escolar do Grupo B e passemos a conside- 
rar nesse mesmo grupo as aplicagoes relativas a Edificagoes Esco- 
lares e Edificagoes nao Escolares. Detenhamo-nos, se necessario, 
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nos pormenores e verifiquemos cada caso de per si, na ordem do 
vulto das importancias consignadas: 

1 — Taubate, nada reservando para construgao de escolas, des- 
tina Cr$ 200.000,00 a um estadio para pequenos clubes e arquiban- 
cadas para uma Praga de Esportes. 

2 — Capao Bonito, consignando Cr$ 15.000,00 para edificagao 
de escolas (13%), reserva Cr$ 100.000,00 para Estadio Municipal 
(87%). 

3 — Bananal, Cr$ 10.000,00 para escolas (16,7%) e Cr$ 50.000,00 
para Praga de Esportes (83,3%). 

4 — Sao Pedro, Ci$ 12.600,00 para escolas (6,2%); Cr$ 150.000,00 
para Praga de Esportes (74,1%). 

5 — Rio Claro, Cr$ 97.494,00 para escolas (36,4%) e Cr$ 150.000,00 
para Estadio Municipal (56,1%). 

6 — Taquarituba, Cr$ 40.000,00 para escolas (57,1% e Cr$ 
30.000,00 para Campo de Esportes (42,9%). 

Ha ainda nesse grupo o caso especial de Santa Cruz do Rio 
Pardo, em cujo orgamento estao consignados Cr$ 64.000,00 para es- 
colas (42,3%) e Cr$ 76.200,00 para a construgao de um Parque In- 
fantil (44,5%). 

Ax estao, portanto, municipalidades que incluem em seus res- 
pectivos orgamentos para obras, sob o titulo de Ensino ou Educa- 
gao Publica e Cultura, reserva de recursos para fins que com aque- 
les nao se podem nem se devem confundir. E' verdade que, muitas 
vezes, como nos exemplos de Capao Bonito, Bananal e Sao Pedro, a 
construgao da Praga de Esportes nao corre por conta da quota cons- 
titucional de 20%, embora fique escriturada no orgamento, entre 
despesas de ensino ou educagao, mas muito freqiientemente o pre- 
juizo existe, e substancial, alem da confusao que permitimos se ins- 
tale na compreensao do povo, como na das proprias autoridades res- 
ponsaveis, com a mistura de coisas diversas. E' o que ocorre nos 
casos de Taubate, Rio Claro e Taquarituba, cujas despesas com 
ensino, subtraidas as das respectivas pragas ou estadios, caem para 
menos do que o minimo constitucional. 

Quanto ao caso de Santa Cruz do Rio Pardo, que deduz de re- 
cursos para o ensino verba para construgao de Parque Infantil, es- 
tamos tambem em que e um desvio se nao indevido, pelo menos in- 
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conveniente e desaconselhavel no momento, em que pese a impor- 
tancia de que se revestem hoje, na Capital e no interior, essas ins- 
tituigoes de assistencia e recreagao de criangas em idade pre-escolar. 

A solugao do problema estaria na elaboragao de uma escala de 
prioridades no campo da educagao e do ensino, de forma que os mu- 
nicipios financeiramente mais prosperos pudessem dividir os seus 
recursos, satisfeitas as necessidades primarias e preenchidas as la- 
cunas essenciais, com a ampliagao dos servigos que poderiamos clas- 
sificar como secundarios e acessorios. Voltaremos depois a esta 
questao. 

2.5.4. Despesas Diversas 

Chegamos finalmente aos ultimos quadros relatives a despe- 
sas que, sob o titulo de Diversas, aparecem nos orgamentos munici- 
pais no capitulo dos meios para financiamento do ensino. No Quadro 
do Grupo A, elas sobem ao total de Cr$ 13.325.000,00, corresponden- 
tes a 16,8% do total geral das despesas. No Quadro do Grupo B, a 
importancia nao vai alem dos Cr$ 2.859.230,00 correspondendo a 
24,34% do total do grupo, com a mesma destinagao. 

Analisando a distribuigao das despesas do Quadro V, no Grupo 
A, na ordem de grandeza percentual dos novos titulos em que aquele 
se desdobra, verificamos que a disposigao e a seguinte: 

1. Auxilios a Escolas Particulares .... 32,5%   4.327.520,00 
2. Caixa Escolar .... .. 24,0%   3.202.400,00 
3. Esportes .... 14,5%   1.935.000,00 
4. Orgaos Culturais .... 10,3%   1.373.500,00 
5. Outros Orgaos .... 7,0%   928.000,00 
6. Bolsas de Estudo e Premios   5,2%   697.750,00 
7. Alugueres   5,0%   661.680,00 
8. Instituigoes Auxiliares   1,0%   126.900,00 
1!. Inspegao   0,5%   72.600,00 

No Quadro do Grupo B, a ordem ja nao e a mesma, como se po- 
de ver de pronto: 

1. Caixa Escolar   .. 26,6%   759.630,00 
2. Auxilio a Escolas Particulares   .. 20,9%   599.000,00 
3. Outros Orgaos   .. 12,4%   355.240,00 
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4. Esportes   10,3%   351.000,00 
5. Alugueres   10,5%   300.200,00 
0. 6rgaos Culturais   9,3%   267.000,00 
7. Instituigoes Auxiliares   2,9%   81.500,00 
8. Inspegao Escolar   2,7%   77.060,00 
9. Bolsas de Estudo e Premios   2,4%   68.600.00 

Nem todos os municipios votam recursos para todas as alfneas, 
exceto para a Caixa Escolar que na totalidade dos orgamentos e con- 
templada; em um caso (Santos) no Grupo A, e em 9 casos no Grupo 
B (Taquarituba, Presidente Epitacio, Lavinia, Santa Rosa de Vi- 
terbo, Mirandopolis, Piraju, Cubatao, Santa Cruz do Rio Pardo e 
Sao Carlos), com a maiores dotagoes. 

A freqiiencia das outras alineas no orgamento dos demais muni- 
cipios de acordo com os quadros dos dois grupos e a seguinte, em 
numeros absolutos e percentualmente: 

Grupo A Grupo B 
2. Inspegao   8 88.88% .... 21 75,00% 
3. Alugueres   8 88,88% .... 13 46,42% 
4. Auxilio a Instituigoes Par- 

ticulares   4 44,44% 6 21,42% 
5. Auxilio a Escolas Parti- 

culares   7 66.66% .... 10 35.71% 
6. Bolsas de Estudos — Pre- 

mios   7 66.66% 7 25,00% 
7. 6rgaos Culturais   8 88.88% .... 10 35,71% 
8. Esportes   7 66,66% .... 10 35,71% 
9. Outros Fins   8 88.88% 19 67,85% 

A alinea Inspegao, no Grupo A, so nao aparece votada no muni- 
cipio de Santos, enquanto no Grupo B ela esta ausente dos orgamen- 
tos de Paranapanema, Aragoiaba da Serra, Rincao, Colina, Cubatao, 
Ourinhos e Taubate. Sao essas as municipalidades que nenhum re- 
curso destinam a inspegao do ensino que mantem, inspegao que se 
realiza, de regra, pelas autoridades estaduais, mediante entendi- 
mento. 

Quanto a Alugueres, a alinea que aparece no orgamento de 8 
municipios do Grupo A e em 13 municipios do Grupo B, devemos as- 
sinalar que, no maior numero dos casos trata-se de locagao de pre- 
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dio ou sala para escolas, mas algumas vezes tambem ocorre que se 
trata de predio para outros fins. Em Sao Jose do Rio Preto, por 
exemplo, trata-se de predio para a Biblioteca, em Sao Vicente, Tau- 
bate, Rio Claro, Ourinhos, Mirandopolis e Bauru, o fim nao vem de- 
vidamente especificado. Suzano e Capao Bonito pagam os alugue- 
res dos predios onde funcionam os respectivos ginasios estaduais. 

No que tange a Auxilios a Escolas Particulares, a situagao e a 
seguinte: na generalidade dos casos a municipalidade subvenciona es- 
colas primarias, mais urbanas que rurais; em certos casos a sub- 
vengao e destinada a estabelecimento de ensino medio, secundario, 
industrial ou comercial, a patronatos, orfanatos, e, em um so caso, o 
de Sorocaba, o auxilio de elevada monta se destina a ensino supe- 
rior . fiste municipio reservou no seu orqamento mais de Cr$ .... 
2.000.000,00 para dois institutes de ensino superior locais: a Facul- 
dade de Medicina e a Faculdade de Filosofia. Itapecerica da Serra e, 
dos pequenos municipios, o que mais subvenciona o ensino parti- 
cular, porque nao mantem escolas. 

Relativamente a Auxilio a Instituigoes Escolares, temos dez mu- 
nicipios ao todo auxiliando organizagoes como gremios estudantinos, 
escotismo, orgaos de cooperagao escolar, associagoes de pais e mes- 
tres e de amigos da escola, todas com importancias reduzidas. Sao as 
municipalidades de Bauru, Sao Caetano do Sul, Campinas, Santo 
Andre, no Grupo A, e Iguape, Santa Cruz do Rio Pardo, Rio Claro, 
Sao Jose dos Campos, Sao Carlos e Taubate, no Grupo B. 

Com Bolsas de Estudos e Premios, as 'dotagoes sao insignifican- 
tes quanto aos municipios do Grupo B, que os concedem, e, no Gru- 
po A, dos 7 concedentes de igual beneficio, so Sao Jose do Rio Pre- 
to reserva dotagao mais substancial, da ordem dos Cr$ 300.000,00. 
As Bolsas de Estudo poderiam tornar-se um meio generalizado de 
os municipios empregarem recursos de seus orgamentos com ensino, 
mas ate agora, para o significado de sua importancia numa politica 
educacional moderna, poucos administradores municipais voltaram 
suas vistas. 

Na parte relativa a 6rgaos Culturais, ha recursos presentes em 
8 dos 9 municipios do Grupo A, mediante dotagoes que variam de 
um minimo de Cr$ 13.000,00 em Sao Vicente, a um maximo de qua- 
se Cr$ 300.000,00 em Santos. No Grupo B, para o mesmo fim as des- 
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pesas vao de Cr$ 3.000,00 em Agudos a Cr$ 76,000,00 em Rio Claro. 
Presente o titulo em 10 dos 28 municlpios agrupados. 

Quanto a alinea Esportes, vamos encontra-la, como era de se es- 
perar, em 17 dos 38 municipios, sendo 7 no Grupo A e 10 no Grupo 
B. No Grupo B, as despesas variam de Cr$ 3.000,00 (Aragoiaba da 
Serra, Iguape e Suzano) a Cr$ 110.00,00 (Taubate). No Grupo A ja 
vamos encontrar as seguintes despesas orgadas: Campinas, Cr$ ... 
38.000,00; Bauru, Cr$ 100.000,00; Ribeirao Preto, Cr$ 151.000,00; Sao 
Caetano do Sul, Cr$ 301.000,00; Santos, Cr$ 350.000,00; Sorocaba, 
Cr$ 390.000,00 e Sao Vicente, Cr$ 595.000,00, num total de quase 
Cr$ 2.000.000,00. A divisao se faz, em cada municipio em mais de 
noventa por cento dos casos entre clubes de futebol, de profissiona- 
lismo declarado ou "marron". 

Sob a alinea de Outros Fins estao consignadas despesas como 
as de: servigo de alistamento eleitoral (Aragoiaba da Serra e Igua- 
pe); transporte (Taquarituba, Colina, Pacaembu, Rio Claro, Soro- 
caba, Ribeirao Preto, Santo Andre); auxilio a estabelecimentos esta- 
duais (Bananal, Pacaembu, Ourinhos, Sao Jose dos Campos, Sao 
Vicente, Ribeirao Preto, Sao Caetano do Sul); telefone, luz e forga 
(Presidente Epitacio, Socorro, Mirandopolis, Suzano, Sao Jose dos 
Campos, Sao Vicente, Sorocaba, Campinas, Santo Andre); Professor 
de Musica (Capao Bonito); Festas Civicas (Ourinhos, Sao Jose do 
Rio Preto); despesas nao especificadas (Barra Bonita, Pacaembu, 
Taubate, Sao Vicente, Santos); aquisigao de instrumentos musicais 
(Santa Cruz do Rio Pardo, Sao Caetano do Sul); servigo taquigra- 
fico (Santo Andre); encadernagoes (Santos). 

Reunindo os resultados dos dois grupos no que tange a Despe- 
sas Diversas, na parte que trata do total dos gastos e na relativa as 
alineas da Caixa Escolar, dos Auxilios a Escolas Particulares, a Ins- 
pegao e a Outros Fins, teriamos os seguintes quadros: 

Estimativa do gasto com Despesas Diversas (Em Cr$) 

Est. E. P. % E. P. 

Grupo A 13.325.350 0 16,8 0 
Grupo B 25.580.000 4.088.000 22,39 1,13 

Total 38.905.000 4.088.000 20,11 1,13 
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Estimativa do gasto com Caixa Escolar 

Est. E. P. % E. P. 

Grupo A 
Grupo B 

3.202.400 
7.832.000 

0 
2.189.000 

24,00 
30,62 

0 
8,56 

Total 11.034.000 2.189.000 28.36 8,56 

Estimativa do gasto com Auxilio a Escolas Particulares 

Est. E. P. % E. P. 

Grupo A 
Grupo B 

4.327.520 
4.230.000 

0 
1.490.000 

3 2,5 
16,53 

0 
5,83 

5,83 Total 8.558.000 1.490,000 22,00 

Estimativa do gasto com Inspegao 

Est. E. P. % E. P. 

Grupo A 
Grupo B 

72.600 
807.000 

0 
234.000 

0,5 
3,15 

0 
0,92 

Total 800.000 234.000 3,26 0,92 

Estimativa do gasto com Outros Fins 

Est. E. P. % E. P. 

Grupo A 
Grupo B 

928.000 
3.588.000 

0 
987400 

7,00 
14,03 

0 
1,22 

Total 4.516.000 987.400 11,61 1,22 

No tocante aos diversos titulos das Despesas Diversas, as estima- 
tivas apresentam erros maiores e maiores percentagens, dada a dis- 
persao de recursos com despesas as mais variadas, feitas pelas mu- 
nicipalidades dentro do orQamento do ensino. Essa dispersao foi que 
nos levou a deixar de lado as estimativas dos titulos como Bolsas 
de Estudo e Premios, Alugueres, 6rgaos Culturais, Auxllio a Insti- 
tuigoes Escolares e Esportes, no Grupo B. No Grupo A, contudo, 
sob esses titulos, na maioria dos municlpios, correm . despesas de 
inegavel vulto, desfalcando sensivelmente o orgamento do ensino, 
especialmente quandb o considerambs reduzido em face dbs nossas 
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urgentes e extensas necessidades. Assim e que, relativamente ao to- 
tal de Cr$ 13.325.350,00 das almeas de Despesas Diversas, temos a 
computar as seguintes parcelas correspondentes aos titulos mencio- 
nados na seguinte ordem, em numeros absolutes e percentuais: 

Cr$ % 
1. Esportes 1.935.000,00 14,5 
2. Orgaos Culturais 1.373.500,00 10,3 
3. Bolsas e Premios 697.750,00 5,2 
4. Alugueres 661.680,00 5,0 
5. Auxilio a Inst. Escol. 126.900,00 1,0 

Totals 4.794.830,00 36,0 

E' interessante assinalar que a tendencia a aplicar recursos le- 
galmente destinados a obra do ensino em outros fins acentua-se, de 
certo modo, a medida que passamos das municipalidades de menor 
para as de maior arrecadagao. Fato semelhante iremos assinalar mais 
adiante, em relagao a maiores dotagoes para outros fins de ensino ou 
educagao, alheios as necessidades maiores e mais urgentes do ensi- 
no primario. 

2.6.0. Despesas municipals com ensino primario comparativamente 
com as despesas para "Outros fins" 

Poderiamos dar por encerrado aqui este longo relacionamento 
de fatos alusivos a discriminagao de despesas municipais que apare- 
cem nos orgamentos sob o titulo geral de Ensino ou Educagao e Cul- 
tura e outros dados como equivalentes e que nos quadros foram clas- 
sificados, nao so segundo os elementos da codificagao orgamentaria 
vigente, como de acordo com a sua efetiva aplicagao. Entretanto, afi- 
gura-se-nos imperioso completaf a analise a que vimos procedendo 
com a comparagao das despesas sob outro criterio, isto e, o do con- 
fronto entre as parcelas que da quota de 20% de impostos, os mu- 
nicipios dos dois grupos despendem com a manutengao do Ensino 
Primario e a que gastam'JOom a manutengao de1 ensino de natureza 
diferente e outros fins, fiste confronto se tonna indispensavel e de 
grande'Significagao, a partir do momento que consideramos o fato, 
como veremos adiante, de os pianos tendentes a descentralizar a ad- 
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ministragao escolar no Brasil colocarem invariavelmente o ensino 
primario como o que deve passar mais depressa a orbita municipal. 

Eis como a situagao se apresenta em cada um dos municipios do 
Grupo A, na ordem em que se encontram nos quadros, separadas, de 
um lado, todas as despesas do ensino primario local e, de outro, as 
demais com a classificagao que Ihes foi dada pelo proprio orgamen- 
to considerado. As percentagens inscritas junto de cada soma par- 
cial ou geral, significam as fragoes a que correspondem, na divisao 
procedida das despesas relativamente a renda prevista de impostos 
de cada municipio. As percentagens dos totais sao as que se acham 
na quinta coluna dos quadros I dos dois grupos: 

I — Sao Jose do Rio Preto: 

A — Ensino Primario: 

1. Pessoal 793.800,00 
2. Caixa Escolar 160.000,00 
3. Edificagoes 130.400,00 
4. Alugueres 50.000,00 
5. Mat. Consumo 20.000,00 
6. Ed. Adultos 10.000,00 
V. Inspegao 6.000,00 1.170.200,00 8,83 

B — Outros fins: 

1. Bolsas e Premios 320.000,00 2,41 

2. 6rgaos Culturais 

a) Bibliotecas 

i. Pessoal 91.410,00 
ii. Alugueres 24.000,00 

iii. Mat. Perm. 20.000,00 
iv. Mat. Cons. 5.000,00 140.410,00 

b) Retretas Publ. 
3 Festas Civicas, Cultu- 

rais, Desportivas 

100.000,00 240.410,00 1,81 

140.000.00 1,05 
1.870.610,00 14,11 
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il — Sao Vicente: 

A — Ensino Primario 

1. Edificagoes 1.800.000,00 
2. Pessoal 1.721.888,00 
G. Mat. Perm. 250.000,00 
4. Caixa Escolar 200.000,00 
5. Limpeza escolas 150.000,00 
6. Mat. Consume 100.000,00 
7. Alugueres 40.000,00 
8. Inspegao 10.000,00 
9. Luz 2.000,00 4.273.888,00 16,66 

B — Outros Fins: 

J. Esportes: 
a) Aux. Clubes 445.000,00 
b) Com. Municipal 150.00,00 595.000,00 2,32 

2. Dept. Cultura Art. 
Pessoal 158.400,00 0,62 

3. Aux. Ginasio Estadual 40.000,00 0,15 
4. Bolsas e Premios 30.000,00 0,12 
5. Bibliotecas 13.000,00 0,05 
6. Instituigao das Na- 

goes Unidas 16.000,00 0,06 
5.126.288,00 19,93 

III — Bauru: 

A — Ensino Primario; 

1. Pessoal 988.760,00 
2. Aux. Esc. Part. 110.000,00 
3. Caixa Escolar 90.000,00 
4. Mat. Perm. 50.000,00 
5. Alugueres 50.000,00 
6. Mat. Consumo 24.000,00 
V. Inspegao 5.000,00 1.317.760,00 7,31 

B — Outros Fins: 
1. Parques Infantis 250.000,00 1,40 
2. 6rg§os Cult. 

a) Aux. Bibl. 77.000,00 
b) Centro Cul. 40.000,00 
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c) Concertos Ar- 
tisticos 25.000,00 

d) Bibl. Mun. — 
Pessoal 24.600,00 166.600,00 0,93 

Adm. Central 130.200,00 0,73 
Esportes: Com. Mun. 
Esportes 100.000,00 0,55 
Fed. Estudantes 12.000,00 0,06 

1.976.560,00 11,13 

IV — Sorocaba: 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 1.745.750,00 
2. Edificagoes 255.362,00 
3. Caixa Escolar 150.000,00 
4. Alugueres 131.200,00 
5. Aux. Esc. Part. 52.000,00 
6. Mat. Cons. 50.000,00 
7. Mat. Perm. 40.000,00 
8. Inspegao 24.000,00 
9. Condugao Prof. 3.600,00 2.458.912,00 13,37 

B — Outros Fins: 

1. Ensino Sup. 
Aux. Fac. Med. Fil 2.053.620,00 11,16 

2. Ens. Sec. Normal 
a) Pessoal 1.533.200,00 
b) Mat. Cons. 50.000,00 1.583.200,00 8,60 

3. Esportes — Com. 
Central Esp. 
a) Fim nao espe- 

cificado 300.000,00 
b) Pessoal 180.000.00 
c) Aux. Clubes 90.000,00 
d) Material 10.000,00 530.800,00 3.00 

4. Adm. Central 
, a) Pessoal , 54.000,00 

b) Selos, luz 
telefone 25.000,00 79.000,00 0,42  jiOil > ; ■ . ■ • 

5. Aux. Assoc. Imprensa r-., r, ^ ■. 15.000,00 0,08 
6.719.532,00 36,52 
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V — Ribeirao Pre to: 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 
2. Aux. Esc. Part. 
3. Caixa Escolar 
4. Alugueres 
5. Mat. Cons. 
6. Edificagoes 
7. Mat. Perm. 
8. Inspegao 

B — Outros fins 
1. Parques Infantis 

a) Edificagoes 
b) Pessoal 
c) Sopa, Mat. Cons. 
d) Mob. e Mat. 
e) Condugao 

2 orgaos Culturais 
a) Jardim Zool. 

Edificagoes 
b) Depto. Cultura 

Pessoal 
c) Jardim Zool., Par- 

que, Museu 
i. Pessoal 

ii. Mat. Cons. 
d) Esc. Belas Artes 

i. Pessoal 
ii. Mat. Perm. 

iii. Edificagoes 
iv. Mat. Cons. 

e) Aux. Soc. Diversas 
f) Retretas Publ. 
g) Aero-Clube 
h) Diversos 

3. Esportes 

1. Com. Mun. Esportes 
a) Pessoal 
b) Auxilio 

873.900,00 
192.500,00 
69.000,00 
50.000.00 
30.000,00 
33.600,00 
20.000,00 
6.000,00 1.275.000,00 6 30 

940.000,00 
363.950,00 
254.000,00 
40.000,00 
9.600,00 1.607.550.00 7.93 

348.000,00 

320.400,00 

174.800,00 
109.000,00 283.800,00 

76.400,00 
60.000,00 
40.000,00 
10.000,00 186.400,00 

133.000,00 
90.000,00 
40.000,00 
36.800,00 1.458.400,00 7,20 

127.750,00 
100.000.00 227.750,00 



— 86 — 

2. Auxilio a Clubes 
3. Limpeza Ginasio 
4. Adm. Central 

Pessoal 
5. Ass. Medico-Dentaria 

Pessoal 
b. Ens. Sec. — Aux. 
7. Bolsas de Estudo 

VI — Sao Caetano do Sul: 

A — Ensino Primario 

1. Edificagoes 
2. Aux. Esc. Part. 
3. Caixa Escolar 
4. Pessoal 

Alugueres 
6. Aux. Inst. Esc. 
7. Mat. Cons. 
8. Inspegao 

B — Outros Fins: 

1. Ass. Medico-Dent. 
Pessoal 

2 Ensino Medio — Sec., 
Com., Ind. 
Aux. Esc. Part. 
Aux. Ginasio Est. 

3. Bolsas de Estudo 

4. Crgaos Culturais 
a) Biblioteca 

i. Pessoal 
ii. Livros 

iii. Alugueres 
iv. Mat. Cons. 
v. Eventuais 

b) Recitais, Confe- 
rencias, Concertos 

c) Retretas Ptiblicas 
6. Parques Infantis 

Edificagoes 

51.000,00 
34.000,00 312.750,00 1,54 

111.850,00 0,55 

104.400,00 0,51 
50.000,00 0,02 
37.000,00 0,02 

4.978.950,00 24.47 

3.787.500,00 
281.000,00 
200.000,00 
154.500,00 
39.600,00 
17.000,00 
15.000,00 
6.000,00 4.500.600,00 14.56 

171.000,00 0,55 

25.000,00 
10.000,00 35.000,00 0,01 

163.000,00 0,54 

119.000,00 
90.000,00 
60.000,00 
20.000,00 
17.000,00 306.000,00 

50.000,00 
20.000,00 376.000,00 1,22 

500.000,00 1,02 
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Esportes 
a) Aux. Clubes 241.000,00 
b) Com. Mun. Esp. 60.000,00 301.000,00 0.97 

7. Diversos 
a) Edif., Salao Pa- 

roquial 200.000,00 
b) Fanfarras Escol. 50.000,00 
c) Eventuais 15.0000,00 
d) Zeladores 14.400,00 284.400,00 

VII — Campinas: 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 1.785.560,00 
2. Edificagoes 600.000,00 
3. Caixa Escolar 383.400,00 
4. Aux. Esc. Part. 338.400,00 
5. Lanches 320.000,00 
6. Mobiliario 100.000,00 
7. Mat. Cons. 90.000,00 
8. Alugueres 26.880,00 
9. Mat. Dentario 10.000,00 

10. Aux. Escoteiros 5.000,00 
11. Inspegao 3.600,00 
12. Aux. Gab. Dentarios 2.000,00 

B — Outros Fins: 

1 Parques Infantis 

a) Pessoal 1.653.740,00 
b) Edificagoes 1.200.000,00 
c) Merendas e Me- 

dicamentos 340.000,00 
d) Mat. Perm. 200.000,00 
e) Mat. Cons. 72.640,00 

2. Administragao Central 
a) Pessoal 1.533.883,00 
b) Telefone, Salario- 

familia 122.600,00 
c) Mat. Cons. 50.000,00 
d) Mat. Perm. 20.000,00 

6.331.000,00 20,48 

3.664.840.00 6,80 

3.466.380.00 6.43 

1.726.483.00 3,20 
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3. 6rgaos Culturais 
a) Teatro, Parques, 

Museu — Pessoal 
Mat. Perm. 
Mat. Cons. 

b) Cinema Educat. 
Mat. Perm. 
Mat. Cons. 

4. Bibliotecas 
Pessoal 
Mat. Perm. 
Mat. Cons. 
Auxllios 

5. Aux. Diversos 
t- Esportes 

a) Com. Mun. Esp. 
b) Aux. Delegacia 

Ed. Fisica 
7. Bolsas Estudo — 

Premios 

VIII — Santo Andre: 

A — Ensino Primario 

1. Edificagdes 
2. Pessoal 
3. Aux. Esc. Part. 
4. Caixa Escolar 
5. Alugueres 
C. Mat. Cons. 
7. Aux. Inst. Esc. 
A. Inspegao 
9. Transporte 
B — Outros Fins: 
i. Ens. Industrial 

a) Pessoal 
b) Mat. Cons. 
c) Mat. Perm. 
d) Alugueres 
e) Luz, etc. 

939.994.00 
210.000,00 
30.000,00 1.179.994,00 

185.000,00 
32.000,00 217.000,00 1.395.994,00 2,39 

311.260,00 
120.000,00 
24.000,00 
30.000,00 483.260,00 

471.900,00 
0.90 
0,87 

48.000,00 

48.000,00 98.000,00 0,17 

52.750,00 0,09 
11.500.607,00 21.00 

4.626.400,00 
1.062.600,00 

240.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
60.000,00 
40.000.00 
12.000,00 
5.000,00 6.245.600.00 10,86 

2.117.200,00 
150.000,00 
100.000,00 
30.000,00 
20.000,00 2.411.200,00 4,20 
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2. Ens. Superior 
a) Pessoal 500.000,00 
b) Apostilas 60.000.00 
c) Mat. Perm. 50.000,00 
d) Mat. Cons. 50.000,00 
e) Luz 10.000,00 

3. Adm. Central 
a) Pessoal 401.000,00 
b) Telefone 2.000,00 

4. Bibliotecas 
a) Bibl. Tecnica 200.000,00 
D) Mat. Perm. 100.000,00 

5. Secgao Ed. e Cult. 
a) Alugueres 120.000,00 
b) Mat. Cons. 90.000,00 
c) Mat. Perm. 80.000,00 
d) Luz, telefone 5.000,00 

6. Bolsas Estudo — 
Premios 

IX — Santos: 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 15.370.320,00 
2. Caixa Escolar 1.850.000,00 
3. Edificagoes 870.000,00 
4. Aux. Esc. Part. 510.000,00 
5. Mat. Cons. 165.000,00 
6. Mat. Perm. 105.000,00 

B — Outros Fins: 
1. Parques Infantis 

a) Edificagoes 2.900.000,00 
b) Pessoal 2.185.500,00 
c) Mat. Perm. 330.000,00 
d) Mat. Cons. 60.000,00 
e) Festas, etc. 15.000,00 

Ass. Medico-Escolar 
a) Pessoal 3.725.900.00 
b) Mat. Cons. 100.000,00 
c) Mat. Perm. 40.000.00 

670.000,00 1.13 

403.000,00 0.70 

300.000,00 0.52 

295.000.00 0.51 

60.000,00 0.10 
10.390.800.00 18.07 

18.700.320,00 19,80 

5.490.500.00 5.70 

3.800.600.00 4.00 
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3. Ens. Comercial 
a) Pessoal 
b) Mat. Perm. 
c) Mat. Cons. 

4. Depto. Mun. Ed. Cult. 
a) Alugueres teatro 

"Cachets" 
b) Pessoal 
c) Diversos 
d) Aux. Ent. Cult. 
e) Mat. Cons. 

5. Com. Mun. Esp. 
a) Campeonatos, etc. 
b) Pessoal 
c) Mat. Cons. 
d) Mat. Perm, 

b. Biblioteca 
a) Pessoal 
b) Mat. Perm. 
c) Mat. Cons. 

7. Bolsas de Estudo — 
Premios 

787.980,00 
50.000,00 
25.000,00 

348.500,00 
258.000,00 
86.000,00 
40.000,00 
10.000,00 

350.000,00 
75.400,00 
70.000,00 
30.000,00 

82.020,00 
50.000,00 
5.000,00 

826.980,00 0,85 

742.500,00 0.7" 

525.400,00 0,55 

137.020,00 0,14 

30.000,00 0,03 
30.524.320,00 31,63 

Reunidos os dados dos diferentes municipios do gmpo, verifica- 
se que nenhuma uniformidade existe quanto a repartigao dos recur- 
sos de que dispoem as municipalidades entre o ensino primario e o 
que mais as autoridades locals consideram de seu dever realizar na 
esfera do ensino ou em prol da educagao e da cultura do povo. To- 
madas as percentagens para considera-las em globo, vemos que o en- 
sino primario aparece assim contemplado; 

1. Santos 
2. Sao Vicente 
3. Sao Caetano do Sul 
4. Sorocaba 
5. Santo Andre 
6. Sao Jose do Rio Preto 
7. Baurii 
8. Campinas 
9. Ribeirao Preto 

Geral 

19,38% 
16,66% 
14,56% 
13,36% 
10,86% 
8,83% 
7,31% 
6,80% 
6,30% 

13.05% 
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No conjunto, as despesas do grupo com ensino primario num to- 
tal de Cr$ 43.607.120,00, correspondentes a 55,02% dos Cr$ 79.256.667,00 
sob o titulo de ensino, educagao e outros semelhantes, alcangam 13,05 
da quota de impostos. Diante da relagao de percentagens, pode-se 
dizer que somente Santos aplica integralmente, em favor do ensino 
primario, o minimo contitucional; Sao Vicente, dele aplica 16,66% e 
os demais vao num decrescendo significative que nos leva a Ribeirao 
Preto e Campinas, que nao chegam a empregar 7% da sua quota de 
impostos com a manutengao do ensino primario local. Como se vera 
mais adiante, temos a impressao de que, posto de parte o caso de 
Santos, a medida que crescem os recursos municipals de impostos, 
menos avulta aos olhos dos administradores locais a importancia da 
escola primaria. Ou entao so cabe a interpretagao de que, a medida 
que se desenvolvem, passam os municipios a confiar mais na efi- 
ciencia do Estado para tratar dos assuntos relatives a ensino pri- 
mario e a dele esperar as providencias quanto a sua organizagao 
e manutengao. 

No Grupo B, a divisao ja se apresenta em bases diferentes e tan- 
to mais diferentes quanto de menor renda o municipio. Eis a dis- 
tribuigao, municipio por municipio: 

I — Paranapanema 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 
2. Edificagoes 
3. Caixa Escolar 
4. Mat. Cons. 
B — Outros Fins 

II — Cabreuva 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 
2. Mat. Cons. 
3. Caixa Escolar 
4. Inspegao 
B — Outros Fins 
1. Retretas Piiblicas 

74.400,00 71,00 

52.800,00 
7.000,00 
2.600,00 
2.000,00 

60.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
1.200,00 

64.400,00 38.44 

64.400,00 38,44 

67.200,00 64,30 

7.000,00 6,70 



— 92 — 

HI — Aragoiaba da Serra 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 15.600,00 
2. Edificagoes 12.400,00 
3. Caixa Escolar 2.000,00 
4. Mat. Cons. 1.000,00 31.000,00 16,33 

B — Outros Fins: 

1 Esportes — Aux. Clubes 3.000,00 1,58 
2. Alistamento Militar 3.600,00 1,90 

37.600,00 19,81 

IV — Rincao 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 66.300,00 
2. Mat. Cons. 4.000,00 
3. Caixa Escolar 2.500,00 
4. Premios 2.000,00 74.800,00 32,80 

B — Outros Fins: 

1. Aux. Esc. Corte 
Costura 3.000,00 1,32 

77.800,00 34,12 

V — Iguape 

A — Ensino Primario 
1. Pessoal 110.000,00 
2. Edificagoes 10.000,00 
3. Mat. Perm. 10.000,00 
4. Caixa Escolar 5.110,00 
5. Mat. Cons. 5.000,00 
6. Inspegao 2.000,00 142.110,00 55,62 

B — Outros Fins: 

1. Ens. Secundario 

a) Pessoal 100.000,00 
b) Mat. Cons. 20.000,00 
c) Bolsas estudo 6.000,00 126.000,00 49.32 

2. Alistamento Militar 20.000,00 7,82 
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3. 6rgaos Culturais 
Biblioteca 

4 Esportes 

VI — Taquarituba 
A — Ensino Primario: 
1. Edificagoes 
2. Pessoal 
3. Caixa Escolar 
4 Inspegao 
5. Condugao 
6. Mat. Cons. 

E — Outros Fins: 
J. Esporte 

Constr. campo futebol 

VII — Bananal 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 
2. Caixa Escolar 
3. Edificagoes 
4. Mat. Cons. 
5. Inspegao 

B — Outros Fins: 

1. Esportes 
Constr. Praga Esportes 

2. Ens. Profissional 
Aux. Curso Pratico Prof. 

3. Orgaos Culturais 
Clube Recreativo 

VIII — Sao Pedro 

A — Ensino Primario 

1. Mat. Perm. 
2. Pessoal 
3. Edif. esc. 
4. Bolsas Estudo 

12.000,00 4,39 
3.000,00 1,17 

303.110,00 118,62 

40.000,00 
12.000,00 
2.000,00 
1.500,00 
1.500,00 
1.000,00 58.500,00 20,10 

30.000,00 10,31 
88.500,00 30,41 

38.400,00 
12.000,00 
10.000,00 
4.800,00 
1.200,00 66.400,00 17,68 

50.000,00 13,31 

12.000,00 3,19 

3.000.00 0.80 
131.400,00 34,99 

39.960,00 
14.000,00 
12.600,00 
6.000,00 
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5. Caixa Escolar 5.040,00 
t; Mat. Cons. 4.000,00 
1. Inspegao 2.000,00 84.000,00 20,00 

B — Outros Fins: 

1. Esportes 
Const. Praga Esp. 234.000,00 55,71 

B — Outros Fins 

XI — Lavinia 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 187.200,00 
2. Caixa Escolar 15.940,00 
3. Mat. Perm. 15.000,00 
4. Inspegao 10.000,00 

318.000,00 75,71 

IX — Colina 

A — Ensino Primario 
1. Pessoal 48.000,00 
2. Edificagoes 1.000,00 
3. Mat. Ensino 6.000,00 
4. Caixa Escolar 3.000,00 58.000,00 13,57 

B — Outros Fins: 
1. Transporte escolar 

Aux. transp. alunos 30.000,00 7,02 
2. Ens. Profissional 

Prof. Corte Costura 12.000,00 2,80 
100.000,00 23,39 

X — Presidente Epitacio 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 96.000,00 
2. Mat. Perm. 23.000,00 
3. Mat. Cons. 10.000,00 
t. Caixa Escolar 4.000,00 
5. Inspegao 3.000,00 
6. Aux. Esc. Part. 3.000,00 
7. Luz 1.000,00 140.000,00 19,58 

140.000,00 19,58 
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5. Mat. Cons. 5.000,00 
b. Alugueres 1.800,00 234.940,00 29,47 
B — Outros Fins; 
1. 6rgaos Culturais 

a) Biblioteca 14.400,00 
b) Maestro Banda Miis. 14.400,00 28.800,00 3,62 

263.740,00 33,09 
XII — Santa Rosa de Viterbo 

A — Ensino Primario 
1. Edificagoes 10.000,00 
2. Caixa Escolar 9.000,00 
3. Pessoal 2.400,00 
4. Mat. Perm. 2.000,00 
5. Mat. Cons. 2.000,00 
6. Inspegao 1.000,00 
7. Alugueres 1.000,00 27.400,00 4,79 

27.400,00 4,79 
B — Outros Fins 

XIII — Socorro 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 198.000,00 
2. Edificagoes 12.000,00 
3. Mat. Perm. 12.000,00 
4. Caixa Escolar 9.000,00 
5. Inspegao 6.000,00 
6. Alugueres 6.000,00 
7. Mat. Cons. 3.000,00 246.000,00 29,53 

B — Outros Fins: 
l. Ens. Sec. Normal 

a) Alugueres 
(Col. Est.) 14.400,00 

b) Auxilios 5.000,00 
c) Luz, telefone 2.700,00 22.100,00 2,65 
Ens. Artistico 
Prof. Musica 24.000,00 2.88 
Transporte Esc. 
Aux. estudantes 15.000,00 1,80 
Premios 3.000,00 0.36 

310.100,00 37,22 
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XIV — Agudos 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 67.200,00 
2. Auxilio 20.000,00 
P.. Caixa Escolar 12.000,00 
4. EdificagSes 5.000,00 
5. Inspe$at) 2.000,00 

P. — Outros Fins; 

1. Esportes — Aux. Clubes 
2. Ens. Secund. Normal 

Aux. Ginasio Est. 

XV — Capao Bonito 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 36.000,00 
2. Predio 15.000,00 
3. Inspegao 5.000,00 
4. Mat. Cons. 3.500,00 
5. Transporte mat. esc. 3.000,00 
n. Caixa Escolar 1.500,00 

B — Outros Fins: 
J,. Ens. Sec. Normal 

a) Pessoal Esc. Normal 84.000,00 
b) Alugueres 42.000,00 
c) Mat. Cons. 6.000,00 

2. Esporte 
Const. Estadio 

3. Orgaos Cult. 
a) Alugueres e 

Prof. Miisica 20.000,00 
b) Aux. Banda Musica 12.000,00 
c) Biblioteca 12.000,00 

XVI — Itapecerica da Serra 
A — Ensino Primario 

106.200,00 14,93 

40.000,00 5,62 

20.000,00 2,8? 
166.200,00 23,37 

64.000,00 6.59 

132.000,00 13.60 

100.000,00 

44.000,00 5,50 
340.000,00 35,01 

1. Auxilios 
2. Edificagoes 

81.000,00 
25.000,00 
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3. Caixa Escolar 
4. Inspegao 
5. Alugueres 

u — umros Fins: 

XVII — Barra Bonita 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 
2. Mat. Cons. 
3. Caixa Escolar 
4. Edificagoes 
5. Inspegao 
ti. Mat. Perm. 

B — Outros Fins: 

1. Ens. Sec. 
a) Pessoal 
b) Mat. Perm. 
c) Mat. Cons. 

2. Despesas Diversas 
3. 6rgaos Cult. 

Material Cons. 

XVIII — Pacaembu 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 
2. Caixa Escolar 
3. Mat. Perm. 
4. Mat. Cons. 
5. Inspegao 

B — Outros Fins: 

1. Ens. Sec. — auxi- 
lio Gin. Est. 

2. Serv. Diversos 

9.000,00 
3.900,00 
1.200,00 120.100,00 17.96 

120.100,00 17,96 

94.000,00 
22.000,00 
16.000,00 
14.000,00 
7.460,00 
6.000,00 159.460,00 12,14 

142.400,00 
30.000,00 
8.000,00 180.400,00 

16.540,00 
13,73 

1,25 

1.000,00 
357.400,00 

0,76 
27,20 

54.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
9.000,00 
4.000,00 92.000,00 9,85 

15.000,00 1,60 
11.000,00 1.18 

118.000,00 12,63 
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A — Ensino Primario 

I Pessoal 
2. Edificagoes 
3. Caixa Escolar 
4. Mat. Perm. 
5. Mat. Cons. 
6. Alugueres 
7. Inspegao 

B — Outros Fins: 

1. Ens. Sec. Normal 
a) Pessoal 
b) Mobiliario 
c) Luz, telefone 

XX — Suzano 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 
2. EdificagSes 
S. Alugueres 
4. Mat. Perm. 
5. Mat. Cons. 
6. Caixa Escolar 
7. Inspegao 
8. Energia eletrica 

E — Outros Fins: 
1. Ens. Secundario 

a) Aluguel predio 
Gin. Estadual 

b) Energia 
2. Esporte 

Aux. Clubes 

XXI — Piraju 
A — Ensino Primario 

184.800,00 
88.400,00 
25.00,00 

10.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
5.000,00 329.200,00 26,33 

108.000,00 
15.000,00 
4.000,00 127.000,00 

456.200,00 
10,16 
36,49 

208.800,00 
150.000,00 
36.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
14.000,00 
2.000,00 
1.200,00 447.000,00 31,30 

72.000,00 
1.200,00 73.200,00 5,12 

3.000,00 0,21 
523.200,00 36,63 

1. Pessoal 
2. Edificagoes 

250.000,00 
98.000,00 
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2. Caixa Escolar 9.840,00 
4. Mat. Cons. 6.000,00 
5. Inspegao 4.200,00 368.840,00 21,05 
B — Outros Fins 

368.840,00 21,05 

XXII — Cubatao 

A — Ensino Primario 

1. Edificagoes 347.200,00 
2. Caixa Escolar 258.600,00 
3. Pessoal 72.000,00 
4. Mat. Perm. 14.400,00 
5. Mat. Cons. 10.000,00 
6. Impresses 5.000,00 707.200,00 19,61 

B — Outros Fins: 

1. Orgaos Culturais 
Depto. Mun. Cult. 30.000,00 0,83 

2. Esporte — Com. 
Mun. Esportes 10.000,00 0,28 

747.200,00 20,72 

XXIII — Santa Cruz do Rio Pardo 

A — Ensino Primario 
1. Pessoal 257.400,00 
2. Edificagoes 64.000,00 
3. Caixa Escolar 53.400,00 
4. Mat. Perm. 20.000,00 
5. Alugueres 20.000,00 
6. Mat. Cons. 10.000,00 
7 Auxilio 10.000,00 
8. Inspegao 5.000,00 439.800,00 16.47 

B — Outros Fins: 
1. Parque Infantil 

Edificagoes 67.200,00 2,51 
2- 6rgaos Culturais 

a) Fanf arras 20.000,00 
b) Retretas 12.000,00 
c) Biblioteca 

Inst. Ed. 5.000,00 37.000,00 1,39 
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3. Esporte — Aux. 
Clubes esp. 22.000,00 0,82 

566.200,00 21,19 
XXIV — Ourinhos 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 162.200,00 
2. Edificagoes 120.000,00 
3. Caixa Escolar 50.000,00 
4. Mat. Perm. 20.000,00 2 
5. Mat. Cons. 20.000,00 § 
6. Alugueres 20.000,00 g 
7. Luz, telefone 5.000,00 m 
S. Alfabetizagao de ^ 

adultos 1.500,00 398.700,00 6,253   I— o 
B — Outros Fins: o 

>■ I. Ensino Medio o 
a) Aux. Esc. Ind. 100.000,00 
b) Aux. Esc. Tec. ^ 

Comercio 50.000,00 ^ 
c) Aux. Gin. Est. 20.000,00 S 
d Aux. Gin. Sto. ® 

Antonio 10.000,00 180.000,00 2,»f 

2. Bolsas de Estudo — 
Premios 10.000,00 0,16 

3. Semana da Patria 64.000,00 1,00 

4. Aux. clubes esport. 50.000,00 0,79 

XXV — Rio Claro 

A — Ensino Primario 

702.700,00 11,02 

Pessoal 348.546,00 
Edificagoes 97.494,00 
Caixa Escolar 41.400,00 
Mat. Perm. 20.000,00 
Mat. Cons. 20.000,00 
Inspegao 6.600,00 
Alugueres 4.800,00 538.840,00 11,71 
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B — Outros Fins: 
1. Esportes 

Const. Estadio 150.000,00 
Com. Mun. Esp. 30.000,00 
Aux. Clubes 18.000,00 198.000,00 4,31 

2. 6rgaos Cult. 
Aux. Instituigoes 34.000,00 
Gabinete Leit. 12.000,00 
Concertos, recitals 30.000,00 76.000,00 1,66 
Diversos 
a) Aux. Inst. Esc. 34.000,00 
b) Esc. Datilografia 6.000,00 
r) Esc. Corte Cost. 6.000,00 
-<) Cx. Esc. — SENAI 5.000,00 51.000,00 1,11 
Assistencia Dentaria 
a) Pessoal 25.000,00 
b) Mat. Transp. 18.0000,00 33.000,00 0,72 

5. Ensino Medio 
a) Aux. Esc. Com. 20.000,00 
b) Aux. Esc. Nor- 

Livre 10.000,00 30.000,00 0.65 
Bolsas Estudo — 
Premios 8.600,00 0,18 

945.440,00 20,54 

XXVI — Sao Jose dos Campos 
A — Ensino Primario 
1. Pessoal 404.400,00 
2. Edificagoes 340.000,00 
3. Caixa Escolar 41.700,00 
4. Mat. Cons. 40.000,00 
5. Mat. Perm. 35.000.00 
6. Alugueres 20.000,00 
7. Aux. Esc. Part. 12.000,00 
8. Luz, telefone 8.000,00 
9. Inspegao 2.000,00 903.100,00 17,30 

B — Outros Fins: 
J. Ensino Medio 

a) Aux. Esc. Tec. 
Comercio 200.000,00 
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b) Aux. Orgao Coope- 
ragao Escolar 5.000,00 205.000,00 3,92 

2. Ensino Artistico 
a) Aux. Conservato- 

rio Musical 5.000,00 0,96 
1.163.100,00 22,IP 

XXVII — Sao Carlos 

A — Ensino Primario 

1. Pessoal 1.178.465,00 
2. Edificagoes 130.000,00 
3. Caixa Escolar 65.000,00 
4. Mat. Cons. 60.000,00 
5. Mat. Perm. 50.000,00 
t. Alugueres 35.000,00 
7. Inspegao 2.000,00 1.520.465,00 22,90 

B — Outros Fins: 

1. Biblioteca e Museu 
Pessoal 211.160,00 3,18 

2. 6rgaos Culturais 
a) Esc. Belas Artes 

i. Auxilio 10.000,00 
ii. Mat. Perm. 10.000,00 

iii. Mat. Cons. 20.000,00 40.000,00 
b) Cons. Musical 24.000,00 
c) Centre Cult. 

Artistica 5.000,00 
d) Teatro Nor- 

malista 5.000,00 74.000,00 1,19 
3. Esportes 

Pessoal 44.400,00 6,68 
1.862.025,00 28,04 

XXVIII — Taubate 

A — Ensino Primario 
1. Pessoal 704.200,00 
2. Caixa Escolar 56.000,00 
3. Aux. Esc. Part. 54.000,00 
4. Mat. Cons. 25.000,00 
5. Alugueres 20.000,00 859.200,00 10,73 
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B — Outros Fins: 

1. Esportes 
a) Aux. clubes 110.000,00 
b) Estadio peq. 

clubes 100.000,00 
c) Arquibancadas 

Pr. Esportes 100.000,00 310.000,00 3,90 
2. Ensino Medio 

a) Aux. Esc. En- 
fermagem 50.000,00 

b) Aux. Esc. Tec. 
Comercio 30.000,00 

c) Aux. Est. Ens. 
Sec. 10.000,00 90.000,00 1,12 

3. Biblioteca 
Pessoal 81.000,00 1.00 

4. 6rgaos Culturais 
a) Semana Monteiro 

Lobato 30.000,00 
b) Bibl. Infantil 20.000,00 
c) Bibl. "Oscar 

Amaral" 12.000,00 62.000,00 0,77 
5. Ass. Dentaria 

Gabinete e Mat. 35.000,00 0,43 
6. Bolsas Estudos — 

Premios 18.000,00 0.22 
1.455.200,00 18,17 

Nesse grupo, as despesas do conjunto, com ensino primario num 
total de Cr$ 8.348.855,00, representam 71,09% dos Cr$ 11.743.855,00 
capitulados como despesas de ensino, educagao e cultura e correspon- 
dem a 16,20% da soma das rendas previstas de impostos englobados. 
Segundo o quadro a seguir transcrito, dez municipios despendem mais 
do que 20% da arrecadagao estimada de impostos (Paranapanema, 
Cabreuva, Rincao, Iguape, Lavinia, Socorro, Mirandopolis, Suza- 
no, Piraju e Sao Carlos) sendo que alguns empregam mais do tri- 
plo, do dobro ou quase, como se da nos casos de Cabreuva, Iguape e 
Paranapanema. Poucos (Taquarituba, Sao Pedro, Presidente Epita- 
cio e Cubatao) aplicam na manutenao do ensino primario quantia 
a volta do limite minimo prescrito na Constituigao. A metade do 
grupo, isto e, os catorze municipios restantes (Aragoiaba da Ser- 



— 104 — 

ra, Bananal, Colina, Santa Rosa de Viterbo, Agudos, Capao Bonito, 
Itapecerica da Serra, Barra Bonita, Pacaembu, Santa Cruz do Rio 
Pardo, Ourinhos, Rio Claro, Sao Jose dos Campos e Taubate) empre- 
gam menos de 20% com ensino primario, caindo as dotagoes em cer- 
tos casos como os de Santa Rosa do Viterbo, Capao Bonito, Pacaem- 
bu e Ourinhos, a percentagens extrema e estranhamente reduzidas. 
Tomadas as percentagens desses municipios, vemos que o ensino pri- 
mario aparece assim contemplado: 

1. Cabreiiva 64,30% 
2. Iguape 55,62% 
3. Paranapanema 38,44% 
4. Rincao 32,80% 
5. Suzano 31,30% 
6. Socorro 29,53% 
7. Lavinia 29,47% 
8. Mirandopolis 26,33% 
9. Sao Carlos 22,90% 

10. Piraju 21,05% 
11. Taquarituba 20,10% 
12. Sao Pedro 20,00% 
13. Cubatao 19,61% 
14. Presidente Epitacio 19,58% 
15. Itapecerica da Serra 17,96% 
16. Bananal 17,68% 
17. Sao Jose dos Campos 17,30% 
18. Santa Cruz do Rio Pardo 16,47% 
19. Aragoiaba da Serra 16,33% 
20. Agudos 14,93% 
21. Colina 13,57% 
22. Barra Bonita 12,14% 
23. Rio Claro 11,71% 
24. Taubate 10,73% 
25. Pacaembu 9,85% 
26. Capao Bonito 6,59% 
27. Ourinhos 6,25% 
28. Santa Rosa de Viterbo 4,79% 

Geral • • • 17,69 zh 1,39 

A estimativa fomecida por esse grupo de 28 municipios do gasto 
com ensino primario s Cr$ 81.744.000 mais ou menos 6.415.000. 
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A estimativa da percentagem sobre a arrecadagao de impostos e 
de 17,69, mais ou menos 1,39. 

Reunindo num so quadro os resultados dos grupos A e B, teria- 
mos o seguinte: 

Em Cr$ 1.000,00 

Est. E. P. 
% sobre a arrecadagao 

de impostos 
Est. | E. P. 

Grupo A 43.607 0 13.05 0 
Grupo B 81.744 6.415 17,69 1,39 

125.351 6.415 1,39 

2.7.0. O ensino primar!'* municipal e os sens 
problemas de financiamento 

Vamos dar por encerrado o levantamento a que procedemos, nao 
sem ressalvar, para futura retomada do tema, que varies outros as- 
pectos poderiamos considerar, que mais profundamente poderiamos 
ter levado nossa analise e que novos cotejos poderiamos fazer com 
base nos dados dos quadros que organizamos e outros dos orgamen- 
tos examinados, todos tendentes a tornar conhecida, em seus deta- 
Ihes, a posigao que os problemas educacionais ocupam entre as preo- 
cupagoes dos nossos administradores municipais, especialmente a 
vista do imperative mandamento constitucional que fixou a partici- 
pagao das municipalidades no financiamento do ensino com uma 
substancial parcela de sua renda. 

De outra parte, resta ainda acentuar que pretendiamos apurar, 
com rigorosa exatidao, mediante o exame dos balangos e relatorios 
da administragao local, o real destino das dotagoes que no orgamen- 
to aparecem como de aplicagao no ensino. E se conseguissemos por 
em pratica tal pretensao, temos para nos a convicgao de que a situa- 
gao a descrever se nos apresentaria de forma menos favoravel do 
que a apurada pelo estudo da distribuigao das verbas orgamentarias. 
Atente-se sempre para o fato de que nosso estudo cingiu-se ao exa- 
me da previsao das despesas e nao chegou a atingir a fase de levan- 
tamento das efetivamente realizadas. Nao houve, entretanto, por on- 
de contornar a dificuldade com que esbarramos para obter copias de 
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balangos e relatorios municipais. Poderiamos obviar o mal recor- 
rendo ao estudo de casos, ou apurando "in loco", unidade por uni- 
dade, orgao por orgao, o destino das verbas consignadas para fins de 
ensino, mas desistimos de tenta-lo por nos parecer que ja haviamos 
recolhido um material precioso para uma tentativa de investigagao 
objetiva e valida para uma preliminar tomada de consciencia de 
um problema do mais alto interesse para os estudos de administra- 
<;ao escolar em nosso Estado. 

Qualquer das linhas de estudo a que acima nos referimos po- 
deria conduzir-nos a novos trabalhos nesse campo tao rico e tao 
pouco explorado quao insuficientemente conhecido, inclusive de au- 
toridades escolares que, por forga de suas fungoes no interior do Es- 
tado, dos problemas deveriam inteirar-se, contribuindo com suas ob- 
servagoes e sua experiencia, para o desenvolvimento da educagao 
fundamental em nosso pais e para o aperfeigoamento dos nossos me- 
todos de aplicagao de recursos financeiros em obra escolar. E ainda 
que delas nao pedxssemos investigagoes rigorosamente minuciosas 
quanto ja nao poderiamos ter alcangado em estudos como os dos in- 
dices efetivos de rendimento da escola primaria municipal, custo de 
aluno "per capita", niveis de salario e formas de selegao, nomeagao 
e remuneragao de professores e outros, comparativamnte com os do 
sistema estadual e do ensino particular? 

O problema da participagao do municipio no financiamento de 
um servigo de tal natureza se apresenta com tal multiplicidade e ri- 
queza de aspectos interessantes e desconhecidos que qualquer pes- 
quisador que nesse terreno penetre pode sentir-se em varios momen- 
tos perplexo diante dos caminhos que a sua frente divisa como fon- 
te inspiradora de estudos novos e originais. Foi de certo modo as- 
sim que nos sentimos, mal chegados a este ponto do nosso trabalho 
de levantamento dos dados orgamentarios de que vimos tratando. 

Limitemos nossas ambigoes, restrinjamo-nos ao campo escolhi- 
do de observagoes e estudo e voltemos aos nossos orgamentos. 

Ao ensino, de regra, nao dao as autoridades municipais a impor- 
tancia que gostariamos Ihe concedessem e sentimos que Ihe deve- 
riam atribuir. E' ele um servigo publico para realizagao do qual as 
municipalidades deviam reservar meios e emprega-los com discer- 
nimento, mas, a rigor, a aplicagao de mais recursos corre a conta 
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menos de um piano de certa forma estruturado do que serve para a 
satisfagao de certos interesses politicos particularistas. 

Nao entremos, porem, na apreciagao desses fatos nem avance- 
mos interpretagoes que possamos a eles antecipadamente emprestar. 
Voltemos aos dados que conseguimos coligir ate aqui e temamos as 
conseqiiencias de incursoes fora do terreno restrito da analise preli- 
minar que nos impusemos. 





3. SIGNIFICADO DE UMA SITUAgAO 

3.1.0. Tentativa de interpretatao 

Conquanto nao tenhamos esgotado, nesta analise preliminar, o 
levantamento da totalidade dos problemas do ensino primario que 
poderiam ser estudados, com vistas a apuragao do que realmente 
representa a contribuigao das municipalidades no Estado de Sao 
Paulo para a cobertura do permanente e vultoso "deficit" escolar 
no orgamento das nossas obrigagoes sociais e civicas, e embora de- 
vessemos mesmo penetrar mais fundo na analise dos aspectos que 
abordamos, parece-nos que ja temos uma soma razoavel de dados e 
fatos que nos autorizam a um primeiro esforgo de compreensao e a 
uma inicial tentativa de interpretagao do que nos abalangariamos a 
denominar politica municipal paulista de educagao e sua repercus- 
sao na mais ampla esfera da politica estadual e da politica nacio- 
nal de educagao. 

Leiamos os dados, examinemos os fatos, com o exclusive intuito 
de deixar que eles "falem" por si. Evitemos o entusiasmo precon- 
cebido pelas ideias e teorias, mesmo as mais sedutoras ou as que 
sao do nosso agrado, afastemos quaisquer prevengoes quanto a so- 
lugoes ja propostas, para que nada nos impega de ver o municipio 
paulista como ele e e se comporta em relagao aos problemas do en- 
sino e de educagao. Os quadros que organizamos e que procura- 
mos descrever e analisar no capitulo anterior sao expressivamente 
sugestivos quando examinados como um "todo". Deles, a nosso 
ver, como que brotam verdades, fatos que nao mais podem ser 
ocultados. Perspectivas agradaveis, verificagoes desapontadoras, 
umas e outras, no entanto, fecundas em tudo quanto seu conheci- 
mento propicia. Vejamos quais sao, num balango preliminar. 

3.2.0. Resultados preliminares 

Um balango ainda que rapido dos dados contidos nos quadros 
de distribuigao dos recursos municipais destinados a marcar a par- 
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ticipagao local na solugao dos problemas de ensino, a nosso ver, 
revel a que: 

a) as municipalidades paulistas nao acertaram ainda uma li- 
nha uniforme e coerente de aplicagao dos recursos que a Constitui- 
gao Federal determinou expressamente se destinem a "manuten- 
gao e desenvolvimento do ensino"; 

b) faltam, as autoridades municipais, pianos racionais e me- 
tas pre-estabelecidas no campo da aplicagao dos recursos reserva- 
dos ao financiamento do ensino primario, como parte essencial e 
prioritaria de um programa de educagao popular; 

c) vigora, nos municipios, ainda, um regime de confusao no 
que concerne a conceituagao de negocios relatives a ensino, educa- 
gao e cultura; 

d) o ensino primario aparece contemplado, nos orgamentos 
municipais, com parcela que mal ultrapassa metade da quota mi- 
nima de impostos destinada a ensino. 

3.3.0. Politica de Educagao e terminologia pedagogica legal 

fisse estado de coisas tern sua origem, a nosso ver. antes de 
tudo, na falta de uma politica de educagao claramente definida pe- 
la Uniao e pelo Estado, que sao os poderes constitucionalmente com- 
petentes para faze-lo. Embora a Constituigao Federal tenha pres- 
crito, ha doze anos, devesse ser baixada uma lei nacional de dire- 
trizes e bases da educagao nacional, ainda nao conseguimos ve-la 
discutida e votada. Relegado assim o assunto, pelo poder central a 
um pouco expressive segundo piano, e nao tendo os estados torna- 
do tambem qualquer posigao de maior interesse relativamente ao 
assunto, nao obstante a urgencia e importancia da obra a ser rea- 
lizada no campo da educagao no pais, e natural que os municipios 
ajam como vem agindo, assim mais ou menos desordenadamente, 
mesmo porque os dispositivos constitucionais referentes a educa- 
gao comportam, como ja tern acontecido em debates publicos, dis- 
tintas interpretagoes. 

Podemos mesmo afirmar que a diferenciagao dos criterios ado- 
tados pelos municipios de Sao Paulo na aplicagao de seus recursos 
em "manutengao e desenvolvimento do ensino", decorre com cer- 
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teza, dos diferentes sentidos atribuiveis e atribuidos, pelas au- 
toridades municipais, aos termos usados, pelo legislador constitu- 
inte , na redagao final aprovada para os dispositivos da Carta de 
1946 relatives ao capitulo de Educagao e da confusao que se gera 
quando os responsaveis pela elaboragao das leis orgamentarias mu- 
nicipais pretendem conciliar as obrigagoes constitucionais com os 
dispositivos de decreto-lei baixado para padronizar orgamentos e 
balangos e uniformizar a contabilidade dos servigos piiblicos esta- 
duais e municipais. O mal entendido surge sem demora quando os 
incisos se referem diretamente a ensino como, por exemplo, no ar- 
tigo 169, cujo texto, ja de nosso conhecimento, vai aqui repetido: 

"A Uniao aplicara nunca menos de 10%, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municipios nunca menos de 20% da renda resultante de 
impostos na manutengao o desenvolvimento do ensino". 

Os termos na verdade parecem claros, mas tern dado margem 
a interpretagoes diferentes, a partir do conceito de ensino. 

O termo ensino e comumente empregado, ora com o sentido 
de instrugao, transmissao de conhecimento, ora com o sentido mais 
amplo de educagao, como esforgo dirigido no sentido da fortnagao ou 
modificagao da conduta humana. No sentido mais restrito, ensino se- 
ria resultado da atividade dos professores nas escolas, e, nesse caso, o 
dever do municipio se cingiria entao, com os recursos da quota de im- 
postos, a cria-las, dos varios niveis, para uso e gozo de sua popula- 
gao. No sentido mais amplo, educagao nao se restringiria aos fru- 
tos diretos da escolarizagao, mas resultaria concomitantemente da 
agao das escolas e de outras instituigoes que o poder municipal 
houvesse por bem criar, manter ou auxiliar, com o objetivo de al- 
cangar a melhoria do trem de vida de sua populagao. 

Seria de toda conveniencia soubessemos o exato pensamento 
do legislador constituinte em materia pedagogica, pelos esclareci- 
mentos que nos pudessem proporcionar os debates que antecede- 
ram, na Assembleia Nacional, em 1946, a aprovagao dos dispositi- 
vos que se transformaram no capitulo especial de Educagao da Cons- 
tituigao vigente, mas ai, infelizmente, parece-nos que nada vamos 
encontrar. 

De acordo com o relato do Desembargador Jose Duarte, na ul- 
tima Constituinte, os debates relatives ao capitulo de assuntos edu- 
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cacionais giraram menos em torno da definigao clara e rigorosa de 
principios ou da sistematizagao do emprego dos termos usados nos 
varios artigos desse capitulo, do que se cingiram a tomadas de po- 
sigao em face de certos problemas jurldico-constitucionais, como, 
por exemplo, o da competencia das diversas esferas de poder no ter- 
rene do ensino, da educagao e da cultura, ou da conveniencia, van- 
tagens e oportunidade de se fixarem quotas minimas de recursos 
federals, estaduais e municipals para financiamento do ensino. La- 
mentavelmente, no que tange a terminologia, os textos constitu- 
cionais padecem do vicio fundamental da imprecisao, e, algumas ve- 
zes, tambem do mal da incoerencia, que tanta confusao geram nao 
so no espirito publico e dos administradores em geral, como no de 
especialistas e pesquisadores no campo educacional. A unica tenta- 
tiva de uniformizagao terminologica que conhecemos, destinada a 
firmar bases para uma politica nacional de educagao, e essa mes- 
mo de cunho parcial e restrito, foi a de que resultou o Convenio ce- 
lebrado em 1931, entre a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e o 
Territorio do Acre, com o objetivo de dar unidade aos levanta- 
mentos estatisticos educacionais e conexos. Referindo-se a nomen- 
clatura estabelecida nesse convenio, sentenciou com muito acerto 
o Professor Milton Camargo da Silva Rodrigues "Dificilmente uma 
nomenclatura — seja ela qual for — e isenta de vicios, principal- 
mente em se tratando de uma nomenclatura do ensino, que fatal- 
mente envolvera pontos de vista de ordem doutrinaria. Mas uma 
nomenclatura, uma vez aceitavel (e essa o e), vale mais por ser 
fixa e universal do que por ser rigorosa e exata" (32). 

Manifestando-se tambem sobre a questao terminologica, na re- 
senha bibliografica relativa a publicagao preparada pela Unesco sob 
o titulo de "L'Education dans le monde", disse o Professor J. Que- 
rino Ribeiro: "Aqui encontramos as expressoes educacao, instrugao 
e escola aplicadas de tal modo que qualquer estudioso preocupado 
com a terminologia pedagogica se ve obrigado a opor importantes 
reparos. 

Este pormenor da terminologia, pormenor elementar, basico, 
cuja desconsideragao julgamos imperdoavel, e velho defeito das pu- 
biicagoes pedagogicas para o qual, insistentemente vimos chamando 
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a atengao e esperamos que a Unesco ajude, em tempo proximo e util, 
a corrigir. 

Os que exercem o ensino das ciencias humanas sentem e com- 
preendem melhor que as grandes desvantagens desse ramo do co- 
nhecimento, relativamente ao das ciencias fisicas e naturais, nao se 
explicam apenas pelas diferengas de recursos metodologicos mas, 
tambem, pelas vacilagoes, impropriedades, descuidos, ou, mais exa- 
tamente, pelo relaxamento da terminologia" (33). 

Se a questao tern tal aspecto para os especialistas, era natural 
que o texto constitucional aparecesse inquinado de impropriedades, 
pelas quais nao vamos culpar os legisladores constituintes, que se 
revelaram mesmo mais preocupados com duas ou tres questoes, pa- 
ra eles essenciais: a da fixagao de uma quota de impostos para ser 
aplicada obrigatoriamente em manutengao e desenvolvimento do en- 
sino, a das diretrizes e bases, e a da mais definida competencia 
conferida aos Estados para a organizagao de seus sistemas de ensi- 
no. Ao municipio este direito foi negado, segundo expressa proposta 
do deputado Gustavo Capanema, no sentido da rejeigao de redagao 
anteriormente sugerida para dispositive que iria assegurar, ao mu- 
nicipio, em paridade com o Estado, a mesma competencia (34). 

Muito claros e elucidativos, tambem, no particular, os informes 
e comentarios do Professor Levi Carneiro em seu trabalho sobre 
"A experiencia constitucional da distribuigao de poderes em materia 
de educagao", preparado para a 10a. Conferencia Nacional de Edu- 
cagao (35), comentando a efetiva contribuigao do deputado Gusta- 
vo Capanema na elaboragao dos textos constitucionais que se re- 
ferem a diretrizes e bases da educagao nacional e a competencia 
da Uni^o e dos Estados em negocios educacionais. 

Mas os debates e comentarios nao servem direta e imediata- 
mente ao fim que temos em mira e que se cinge a fixar a exaia in- 
teligencia da obrigagao imposta aos municipios de aplicarem 20% 
da sua renda de impostos na manutengao e desenvolvimento do 
ensino. 

Parece-nos, porem, que da combinagao de dois dispositivos — 
o artigo 169 e o artigo 171 — o que de concrete resulta e que ao 
municipio caberia contribuir, financeiramente, para o aperfeigoamen- 
to de uma obra cuja reorganizagao caberia precipuamente aos Esta- 
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cos. Alias, pelo menos assim devem ter tambem pensado os consti- 
tuintes paulistas quando introduziram na ConstituiQao de 1947 o se- 
guinte inciso, que nao teve, contudo, ate hoje, aplicagao pratica: 

"Artigo 122 — Podera o Estado estabelecer convenios com os 
municlpios que prefiram entregar-lhe no todo ou em parte, os re- 
cursos obrigatoriamente destinados a educagao, a fim de emprega- 
los no ensino estadual local". 

Se e exata nossa interpretagao, dever-se-iam firmar bases para 
essa colaboragao da qual muitas vantagens poderiamos retirar. Ve- 
ja-se, a proposito, o que foi realizado nesta Capital durante o pe- 
n'odo em que vigorou entre o Estado e o Municipio, o Convenio Es- 
colar, celebrado, pela primeira vez, em 1943 e posto em execugao a 
partir de 1949, assunto de que trataremos mais detalhadamente no 
trabalho que, conforme dissemos, temos em elaboragao. 

Contudo, colaboragao desse tipo nunca existiu com os munici- 
pios do interior e nem mesmo com o da Capital se completou. Dai 
o fato de, com o tempo, sem a devida regulamentagao complemen- 
tar, a expressao manutengao e desenvolvimento do ensino, na sua 
aplicagao pratica, pelas autoridades municipals, consagrar-se com 
o sentido de agao local autonoma em prol do desenvolvimento de 
servigos do ensino, educagao publica ou educagao e cultura, compre- 
endendo: 

a) manutengao de escolas elementares; 
b) manutengao de escolas medias e superiores; 
c) manutengao de parques infantis de recreagao e assistencia; 
d) manutengao de servigos de saude escolar; 
e) manutengao de outras instituigoes como bibliotecas, mu- 

sexis, parques botanicos, zoologicos, teatros, etc.; 
f) construgao, reforma e ampliagao de edificios escolares, par- 

ques infantis e pragas desportivas; 
g) auxilio para manutengao de escolas privadas, elementares, 

medias e superiores; 
h) auxilios para instituigoes escolares, culturais, auxiliares da 

escola, desportivas e outras; 
i) bolsas de estudo e premios a estudantes locals; 



— 115 — 

j) despesas variadas para os mais diversos fins, como retretas 
publicas, concertos e recitals, servigo de alistamento mili- 
tar, eleitoral, etc. 

Em muitos casos, como estamos vendo, a latitude emprestada a 
expressao fe-la ultrapassar o que razoavelmente poderiamos com- 
preender, nao so como ensino, mas tambem os embora imprecisos 
limites do que poderiamos chamar servigos de educagao e cultura. 
E ela passou a abranger tambem, em seu conteudo, atividades de 
outra natureza, estranhas a ensino, educagao ou cultura, no sentido 
em que esses termos devem ai, a rigor, ser compreendidos. Lem- 
bremos, so para exemplificar, as dotagoes reservadas a esportes, 
alistamento eleitoral e servigo militar. Conquanto, em alguns ca- 
sos, de reduzida monta e expressao, no conjunto tais despesas reve- 
lam danosa tendencia a desvio que pode crescer, pois os orgamentos 
nenhuma distingao estabelecem entre despesas entre si tao dife- 
rentes. 

A fixagao do sentido exato da expressao manutengao e desenvol- 
vimento do ensino, e providencia indispensavel para que possamos 
apurar, sem detenga, em que medida vem sendo dado cumprimento a 
obrigagao de gastarem, nao so os municipios mas tambem os Esta- 
dos e a Uniao, as quotas das respectivas receitas de impostos reser- 
vadas a uma exclusiva e definida destinagao da mais alta importan- 
cia para a vida do pais. 

Essas falhas poderiam ser obviadas pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educagao Nacional, mas ate hoje o pais aguarda que o 
Governo Federal enfrente com resolugao a tarefa de elabora-la, 
abrindo novos caminhos para as geragoes imaturas e fixando as 
responsabilidades dos poderes publicos quanto ao seu dever de edu- 
car o povo para que participe das obrigagoes e vantagens sociais, 
economicas e civicas da vida na sociedade contemporanea e futura. 

3.4.0. Ensino, Municipalismo e vida nacional 

Tudo quanto os poderes publicos despenderam bem com o en- 
sino contribuira, inevitavelmente, para o desenvoivimento nacio- 
nal, para a elevagao do nivel de vida do povo e para enriquecimen- 
to do pais, pois ja tern sido suficientemente demonstrado que ne- 
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nhum fator contribui mais para o enriquecimento de uma comu- 
nidade e para a estabilidade social e politica de urn povo do que 
a disseminagao da educagao fundamental de que o ensino primario 
e o universal instrumento. 

Por isso, e partindo do pressuposto de que o legislador consti- 
tuinte pretendeu dar ao municipio mais definida participagao no 
equacionamento do problema da educagao popular em nosso pars, e 
que julgamos imprescindivel e inadiavel a delimitagao do que deva- 
mos entender por manutengao e desenvolvimento do ensino, pois, 
pelo que acabamos de verificar, a sombra dessa expressao, abuses 
estao sendo cometidos e poderao vir a ser cada vez maiores, espe- 
cialmente se atentarmos para os fatos decorrentes do duplo feno- 
meno do crescimento das rendas municipais e do prevalecimento 
das ideias e teses que tern aliciado ultimamente grande numero de 
adeptos, visando a fortalecer a agao dos governos locais, amplian- 
do a esfera de agao e acrescentando responsabilidades as autorida- 
des municipais. E' razoavelmente abundante e de recente floragao 
toda uma literatura compreendendo estudos antropo-historico-socio- 
logicos, ensaios politico-administrativos, discursos no parlamento e 
em congressos de prefeitos e vereadores, estudos de educadores, 
procurando demonstrar que o desenvolvimento do pars esta con- 
dicionado ao fortalecimento do municipio, cuja posigao na organi- 
zagao politica e na administragao publica reclama por urgente re- 
exame. 

Tem razao quantos apontam o exemplo dos parses anglo-saxo- 
nicos mais desenvolvidos e progressistas e neles destacam a contri- 
buigao da autonomia dos governos locais como fator preponderan- 
te para o enriquecimento e o progresso nacional, mas parece-nos 
que seria apressado pensarmos na possibilidade da obtengao aqui 
de identico resultado com o so fortalecimento financeiro e o au- 
mento da competencia legal das municipalidades, porque uma trans- 
plantagao dessa natureza iria ao arrepio dos modernos conhecimen- 
tos sociologicos. A situagao do poder local naqueles parses e parte 
de um contexto historico-social diverse do nosso, e nao se realizaria 
impunemente qualquer tentativa de implantagao entre nos, contra 
o nosso estilo de vida, de um sistema estranho de padroes de insti- 
tuigoes e comportamentos. 
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Submetidos os frutos da campanha municipalista desencadeada 
no pais a mais rigorosa selegao verificar-se-a que muitos sao pecos. 
As cartas de reivindicagoes e os relates de debates que tem sai'do dos 
congresses de representantes dos municipios brasileiros, nenhuma 
unidade de concepgao e de estrutura revelam, em que pese o pa- 
tente esforgo de muitos dos participantes desses conclaves em co- 
locar os problemas em termos claros e objetivos. 

3.5.0. Municipalizagao do ensino 

Mas voltemos as relagoes entre municipios e ensino. No que 
tange aos negocios deste, varias sao as formulas nas quais aqueles 
aparecem com maiores responsabilidades do que ate agora possuem 
ou assumiram. 

Ha os que preconizam a entrega, aos municipios, da adminis- 
tragao do ensino primario. E' o que tem sugerido o Professor Ani- 
sic Teixeira quando declara, por exemplo, que Ihe parece haver 
"chegado o momento de se pensar em um piano unificado de agao, 
em que os tres poderes juntariam os seus recursos para uma agao 
coordenada e continua, nas orbitas do Municipio, do Estado e da 
Uniao, em prol do desenvolvimento disciplinado de suas escolas". 
E continua afirmando: "se o piano, em vez de optar pelo centralis- 
mo de sua autoridade executora, escolher corajosamente a orienta- 
gao descentralizadora, confio em que venha a despertar insuspei- 
tadas forgas de cooperagao nos Estados e Municipios. As linhas 
fundamentais do piano consistiriam, assim na atribuigao aos pode- 
res municipals da fungao de administrar a escola primaria e, em cer- 
tos casos, a media e secundaria; na atribuigao ao Estado da fungao 
de formar os professores e manter o ensino medio, secundario e su- 
perior; e a Uniao, a fungao supletiva, de preferencia mediante a as- 
sistencia financeira e tecnica, e, alem dessa harmonica distribuigao 
de fungoes, na unificagao dos recursos das tres ordens governamen- 
tais, despendendo o municipio a totalidade dos seus recursos para 
educagao no ensino primario, no que seria substancialmente ajuda- 
do pelo Estado e pela Uniao, os quais, por sua vez, despenderiam, 
alem do que fosse atribuido a essa assistencia ao municipio, os seus 
restantes recursos na formagao do magisterio e no ensino medio e 
superior" (36). 
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Outros apresentam piano diverso, embora objetivem o mes- 
mo fim. O municipalista dr. Rafael Xavier, em contribuigao apre- 
sentada a 10a. Conferencia Nacional de Educagao, sugeriu, como 
ponto de partida e base para orientagao, o seguinte esquema da com- 
petencia executiva das esferas de administragao nos serviQos de 
educagao e cultura: 

"1. Uniao e Estados — Ensino Superior Universitario. 
2. Estados e Municipios — Ensino Tecnico-profissional, ai in- 

duindo os Cursos Comerdais e de Formagao de Professores, bem 
como os de Ensino Industrial; Ensino Secundario. 

3. Municipio — Ensino Primario Fundamental, Ensino Suple- 
tivo, Educagao Pre-primaria". 

O autor pondera "que esse esquema deve ser tornado apenas co- 
mo uma tentativa no sentido de caracterizar a tendencia para uma 
situagao ideal em que se atingiria a maxima descentralizagao pos- 
sivel em cada regiao", e que "com essa elasticidade absolutamen- 
te necessaria, na aplicagao do sistema, nada impediria que os Mu- 
nicipios mais importantes chamassem a si a execugao dos servigos 
educacionais em todos os seus graus" (37). 

Por sua vez, o Decreto-lei n. 4.958, de 14 de novembro de 1942, 
que ja citamos, fixou um piano diferente procurando induzir os 
municipios a canalizarem maiores parcelas das suas quotas de 
20% da renda de impostos para a construgao de edificios para es- 
colas primarias, sob as vistas do Estado e com a cooperagao finan- 
ceira da Uniao. A iniciativa nao foi muito alem das festivas soleni- 
dades de assinaturas dos instrumentos legais de acordo, passando 
a historia do ensino como excelente projeto, exceto em dois ou tres 
casos que merecem especial citagao no Estado de Sao Paulo: o do 
municipio da Capital em que o Convenio com o Estado durou cer- 
ca de cinco anos, e os das municipalidades de Sao Caetano do Sul 
e Sao Bernardo do Campo, cujos prefeitos, independentemente de 
convenios, adotaram a politica da construgao de predios, deixando 
ao Estado a responsabilidade de criar e manter escolas. E esta for- 
mula e a que tern merecido o aplauso das autoridades escolares es- 
taduais, embora nem sempre essas autoridades tenham consegui- 
do faze-la adotar ou se animado a promover em torno dela a pro- 
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paganda sistematica e inteligente que estavam no dever de reali- 
zar, campanha por si so capaz de conduzir as municipalidades a uma 
adesao espontanea a tao produtiva orientagao, como se verificou 
no caso dos municipios citados. 

Em Sao Paulo a adogao, em materia de ensino, da administra- 
gao descentralizada ainda nao foi reivindicada nem proposta pelos 
municipios (38), seja porque a maioria deles nao dispoe de recursos 
para enfrentar com exito os totais onus do financiamento do ensino, 
seja porque ainda preferem que o encargo continui, como sempre es- 
teve, sob a responsabilidade do Estado. Dos grandes municipios, assim 
considerados pelo vulto de sua arrecadagao, somente dois — Santos e 
Campinas — possuem sistemas proprios de ensino, criados a base de 
um conflito latente com o Estado. De Santos, sabemos, entretan- 
to, que o pensamento das autoridades locais vem evoluindo no sen- 
tido da transferencia do aparelhamento para o Estado. 

Em 1952, em conferencia pronunciada na Biblioteca Municipal 
desta Capital, o Professor Joao de Deus Cardozo de Mello, ex-Se- 
cretario da Educagao e entao Ministro do Tribunal de Contas do 
Estado, preconizou a municipalizagao do ensino, justificando-a abun- 
dantemente, com fatos de seu conhecimento, nas seguintes bases: 

"1) Far-se-a municipalizagao das escolas mediante a celebragao 
de convenios entre o Estado e os municipios, pelo prazo minimo de 
dez anos, sujeitos aqueles a ratificagao posterior da Assembleia 
Legislativa e das Camaras Municipais. 

2) O Estado ordenara, preliminarmente, o levantamento da 
situagao do ensino e das possibilidades financeiras de cada munici- 
pio: receita municipal, natureza das atividades economicas, indice 
do progresso demografico, numero de escolas existentes, publicas e 
particiilares, sua localizagao, vias de acesso, meios de comunicagao, 
necessidades locais, etc. 

3) Com esses dados, e outras informagoes que interessem, ou- 
vidas as autoridades locais, redigir-se-ao as clausulas do convenio 
que, como e obvio, nao serao padronizadas, mas variarao de caso 
para caso. 

4) Todavia, algumas regras uniformes serao incluidas no a jus- 
te como, por exemplo: admissao de novos professores mediante con- 
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trato (salvo quanto a Capital); igualdade de salaries; subvengao do 
Estado proporcional as classes municipalizadas. 

5) Adaptabilidade do piano as condigoes locais. Sera adian- 
tado aqui, retardado ali, paralisado acola, segundo suas possibilida- 
des de exito e a maior ou menor responsabilidade do meio a aceita- 
gao da medida. 

6) A reforma comegara pelo municipio da Capital, prosseguin- 
do por etapas sob a orientagao pessoal do Secretario da Educagao, 
do centro para a periferia, dos municipios de maior para os de me- 
nor renda, dos mais para os menos populosos. Destarte da Capital 
se passaria para Santos, Campinas, Santo Andre, Sao Caetano, So- 
rocaba..." 39). 

3.6.0. Reagoes paulistas a municipalizacao do ensino 

Em Sao Paulo, excetuado o pronunciamento a que acabamos 
de aludir, as ideias predominantes sempre foram, na sua generalida- 
de, contrarias a municipalizagao, ou melhor dito, de critica a admi- 
nistragao escolar municipal. Pelo menos e esse o pensamento far- 
tamente documentado. Entre as objegoes mais insistentemente le- 
vantadas contra a agao municipal no tocante ao ensino, as mais co- 
muns sao as relativas a estabilidade e a formagao do professorado 
e ao rendimento das escolas, formuladas mais ou menos nos seguin- 
tes termos: 

1) o professorado municipal nao apresenta a estabilidade que 
se poderia desejar, porque os que nele ingressam o fazem com os 
olhos postos no magisterio estadual mais bem remunerado e dele 
se servem para o amealhamento de pontos permitido pela legisla- 
gao estadual vigente para ingresso no magisterio estadual; 

2) o professorado municipal nao e recrutado a base de exigen- 
cias de formagao tecnica. Em 1954, num quadro de 2.669 professo- 
res, 674 nao possuiam qualquer titulo profissional, isto e, eram 
leigos; 

3) o rendimento das escolas municipais e inferior, sensivelmen- 
te inferior ao ja deficiente das escolas estaduais e as autoridades do 
Estado a que esta afeta a inspegao do ensino freqiientemente apontam 
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falhas e deficiencias do ensino municipal, citando as seguintes: a) Se 
tomarmos, por exemplo, a media de alunos por classe no ensino es- 
tadual, em 1954, veremos que eie orgava por 33,7, enquanto nas uni- 
dades municipais ficava em 24,9. Se a media de alunos fosse o resul- 
tado de medidas pedagogicas de limitagao das clasess, o indice se- 
ria uma auspiciosa revelagao, mas o caso e que ele decorre da lo- 
calizagao de escolas em micleos rurais de fraca densidade demogra- 
fica ou da concorrencia de outras escolas urbanas, municipais mes- 
mo, ou estaduais, no bairro. Decorre, enfim, de um criterio que nao 
tern em vista os legitimos interesses do ensino. b) Quanto ao apro- 
veitamento, dos 836.478 alunos matriculados nas escolas do sistema 
estadual, 581.087 foram promovidos, dando uma percentagem de 
rendimento de 69,4. Nas escolas municipais, dos 67.311 matricula- 
dos, so foram promovidos 37.611, dando a percentagem de 54,2. 

As reservas entre as autoridades estaduais sao antigas e parece 
que perduram. Nos Anuarios de Ensino de 1935-1936 e 1936-1937, va- 
mos encontrar os seguintes depoimentos recolhidos entre Delega- 
dos do Ensino; 

1. "O ensino municipal, com as vantagens do regime estadual 
para professores respectivos, tal como se acha organizado, causa 
uma serie de embaragos e inconvenientes que convem serem remo- 
vidos". 

2. "As principais dificuldades decorrentes da atual organiza- 
gao administrativa sao, a nosso ver, as seguintes: falta de um pia- 
no para a distribuigao racional das escolas municipais em micleos 
que mal comportam as estaduais". 

3. "A localizagao das escolas municipais, salvo raras exce- 
goes, obedece a outro criterio que nao o da necessidade de ensino". 

4. "Seria obra de incalculavel alcance convencer os prefei- 
tos municipais de que mais Valeria construir uma casa boa por 
ano do que estarem a nomear, como professores municipais, lei- 
gos a 100$000 e ate a 50$000". 

5. "A localizagao das escolas municipais nem sempre obedece 
ao criterio das conveniencias do ensino. Em alguns municipios, hou- 
ve acerto na maneira pela qual foi realizado o trabalho, tendo a De- 
legacia colaborado na distribuigao das escolas; em outras, os pro- 
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fessores foram nomeados por concurso analogo ao institufdo para o 
ingresso no magisterio publico primario. A maioria porem, das mu- 
nicipalidades deu provimento as suas escolas independentemente 
de concurso e localizou-as em nucleos de populagao escolar insufi- 
ciente. Destas escolas existem algumas que funcionaram com ma- 
Iricula e freqiiencia irrisorias". 

6. "Das 15 escolas existentes, varias funcionaram com fre- 
qiiencia diminuta; algumas havia que nao tinham material, nem 
carteiras nem quadros negros, sentando-se os alunos em tabuas. 
Escolas que tais, criadas por motivos outros que nao a necessidade 
do ensino, certo constituirao peso morto no orgamento, por imiteis 
ou por serem pouco compensadores os seus resultados. E' de se lou- 
var que as municipalidades auxiliem o Estado na difusao do ensino 
primario, e conseqiientemente no combate ao analfabetismo. Mas 
o criterio a que obedece o emprego dos 10% sob re a taxa tributa- 
ria, destinados a instrugao publica, e que nem sempre e dos melho- 
res. Localizam-se muitas vezes, escolas imiteis; outras vem preju- 
dicar o funcionamento de escolas estaduais, com a impressao de que 
foram localizadas especialmente para esse fim; e outras vezes, o que 
me parece mais chocante, dentro do perimetro urbano, a fazer con- 
correncia aos grupos escolares". 

7. "O ensino de certas escolas, municipais localizadas e pro- 
vidas por leigos incompetentes, a revelia das autoridades escolares, 
imicamente, para dar emprego, em geral, so acarreta aborrecimen- 
tos e, porque nao dizer, maiores males ao ensino. A maioria das es- 
colas municipais nas condigoes acima mencionadas, funciona sem 
horario, sem matricula legal, sem mobiliario, sem escrituragao, sem 
disciplina e assim e muito maior o mal que causam que o benefi- 
cio que poderiam proporcionar. Num municipio da regiao, a Pre- 
feitura mantem um inspetor escolar municipal, leigo no assunto, 
com o ordenado mensal de 200$000 e as escolas, em grande mimero, 
continuam abandonadas, sem fiscalizagao de especie alguma pois a 
Delegacia, que nao e consultada em materia de ensino, apenas tem 
procurado evitar cheques pela duplicidade de autoridades". 

8. "Continuam as escolas municipais em grande maioria dos 
municipios a desservir o ensino, e isto porque nao exerce o Estado 
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uma fiscalizagao cabal e perfeita, sobre tais institutes, a comegar 
pela nomeagao de professores ate o funcionamento e as questoes de 
ensino propriamente ditas. E' bastante dizer que, apesar da pletora 
de professores diplomados, existentes no Estado, prefeitos ha que 
criam escolas, sem criterio seguro, desprezadas as condigoes mini- 
mas que justifiquem tal ato, e fazem recair a nomeagao em leigos". 

9. "Os resultados das escolas municipais tem sido nulos, com 
raras excegoes. Na maioria dos casos trazem resultados contrapro- 
ducentes, estabelecendo conflito com as escolas estaduais, quando 
no local funcionam juntas". 

Raros sao os pronunciamentos diferentes, que neste caso se cin- 
gem a dizer que 

"...algumas Prefeituras, acolhendo com a maior satisfagao pe- 
didos desta Delegacia, resolveram de comum acordo com as autori- 
dades escolares prover por concurso as escolas municipais". 

O testemunho do Professor Almeida Junior nao e, tambem, fa- 
voravel a tese municipalizadora pelo que se depreende do que se 
acha registrado em uma de suas obras (40) em trabalho sob o ti- 
tulo de "A cooperagao dos municipios", no capitulo relative a Pro- 
blemas de Administragao e Ensino: 

"Por motives que nao pretendo agora analisar senao por alto, 
parece-me que o Brasil nao comporta nem a federalizagao do ensi- 
no primario, nem a sua inteira municipalizagao. O poder federal 
tem pouco interesse pela solugao dos problemas locais, e, ao mesmo 
tempo, esta longe demais para alcangar atuagao eficaz. De seu lado, 
o poder municipal, alem de demasiado proximo, e por isso miuda- 
mente enredado com compromissos pessoais, nao possui, salvo pou- 
quissimas excegoes, a necessaria maturidade para organizar e admi- 
nistrar proveitosamente o ensino. 

Invoca-se freqiientemente, em favor do municipalismo educa- 
cional, o exemplo dos Estados Unidos. Sem diivida que na grande 
federagao da America do Norte, o ensino, que veio da periferia 
para o centro, e preponderantemente "local". Mas quase sempre 
independente do poder civil do municipio. Ouga-se a palavra do 
Prof. John Norton, da Universidade de Columbia: "Em geral, ao or- 
ganizar os seus sistemas educacionais, o povo, em parte por acaso. 
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em parte intencionalmente, manteve-os separados do governo civil 
e conservou-os sob o seu proprio controle. Pela eleigao direta dos 
membros da comissao local de educagao, o povo adquiriu controle 
fundamental sobre a instrugao de sens filhos". A independencia 
e tal (adverte o mesmo professor) que "na maior parte das comu- 
nidades e considerada politica de mau gosto a intromissao do pre- 
feito ou de outros funcionarios municipais na administragao das 
escolas". 

Outra foi a nossa evolugao politica e cultural; outra e a nossa 
mentalidade ainda hoje. Falta-nos por ora, entre muitas coisas, um 
elemento primordial — a fe profunda nos beneficios da educagao, 
— especie de dogma que, no dizer de Gunnar Myrdal ("An Ameri- 
can Dilemma"), faz parte integrante do "Credo" norte-americano. 

Ocorre pensar tambem no aspecto orgamentario. Os servigos 
auxiliares da escola, alias indispensaveis numa organizagao progres- 
sista (inspegao, orientagao tecnica, secgao de pesquisas, etc.), tor- 
nar-se-iam anti-economicos ou ineficientes se cada municipio de- 
vesse institui-los para seu uso. E' mesmo por esse motivo que nos 
Estados Unidos, a despeito de longa tradigao profundamente localis- 
ta, se observa hoje, em materia de ensino, acentuada marcha para a 
centralizagao, ou, mais precisamente, para a estadualizagao (pois 
que quanto a federalizagao e unanime a repulsa). Segundo Henry 
C. Morrison ("American Schools", 1941), os Estados de Dela- 
ware, Maryland e New Hampshire ja atingiram o ponto otimo: a 
organizagao, fiscalizagao, orientagao e manutengao de todas as es- 
colas publicas concentram-se nas maos do poder estadual. E a Ca- 
rolina do Norte (que tivemos o ensejo de visitar) aproxima-se mui- 
to desse otimo. 

Que provas tern dado o ensino municipal no Brasil? Provavel- 
mente, deficientes. Nao pela quantidade de alunos, as quais por 
sua vez resultam da discriminagao tributaria fixada na Constituigao 
Federal. Nao e de estranhar, portanto, que no ano de 1943 a matri- 
cula efetiva das escolas primarias municipais tivesse sido de 665.540 
(incluidos 116.293 alunos do Distrito Federal, um verdadeiro Esta- 
do), em contraste com o total de 1.491.902 das escolas estaduais. Os 
indices qualitativos, no referido ano, nao se mostraram e verdade, 
muito distantes: 84% de freqiiencia media nas escolas estaduais, con- 
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tra 79% nas municipals: 57% de aprovagoes nas escolas estaduais 
contra 47% nas municipals. Sabe-se, entretanto, que o municipio bra- 
sileiro e mais ou menos o mesmo, de Norte a Sul. Por isso, temos 
razao para desconfiar que de Norte a Sul (ressalvadas, naturalmen- 
te, as excegoes) ocorre coisa parecida a que se vinha registrando 
no Estado de Sao Paulo quando nos coube administrar o seu ensino. 

No Estado de Sao Paulo, em 1936, a matricula efetiva municipal 
de 33.932 alunos, eqiiivalia a cerca de 10% da matricula efetiva es- 
tadual. Alias em 1946 a proporgao desfavoreceu ainda mais a es- 
cola municipal, que abrigou apenas 8% da matricula efetiva esta- 
dual (45.116 contra 550.688). Para o confronto relative a alfabeti- 
zagao, veja-se o quadro anexo. 

PORCENTAGEM DE ALE ABET IZA^AO (1936) 

Sede Estaduais Municipals 

Escolas urbanas ... 66,62 ... 49,30 
" distritais . .. 57,10 ... 38,48 
" rurais . .. 47,39 ... 37,29 
" em geral ... 57,47 ... 40,55 

Dez anos mais tarde, em 1946, a inferioridade era tao manifesta 
quanto em 1936: a escola estadual alfabetizava 62,4% dos alunos do 
primeiro ano (67,56 nas cidades, 57,17 na zona rural); a escola mu- 
nicipal alfabetizava 44,27% (53,05 nas cidades, 41,23 na zona rural). 

O confronto entre as proporgoes de aprovagao geral leva ao 
mesmo resultado. Veja-se apenas o ano de 1946: nas escolas esta- 
duais, 71,99% (75,54 nas cidades, 66,45 na zona rural); nas escolas 
municipais, 53,08% (59,15 nas cidades, 50,46 na zona rural). Isto 
mostra que para esse minimo que Ihe pedimos, isto e, ensinar, den- 
tro do ano letivo, um determinado programa, a escola municipal, 
no Estado de Sao Paulo, se tern revelado notavelmente inferior a 
escola estadual, quer na cidade, quer na zona rural". 

Em 1954, quando exercemos as fungoes de Diretor Geral do De- 
partamento de Educagao, em todas as reunioes de Delegados de En- 
sino que promovemos, suscitado o problema do ensino municipal, o 
testemunho se manteve quase sempre unanimemente contrario a 
agao e a orientagao das autoridades locais. Os favoraveis revelavam- 
se favoraveis a agao municipal supletiva. 
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3.7.0. Centraliza^ao polftico-administrativa e mandonismo local 

Entre as duas tendencias antagonicas, isto e, entre o grupo que 
preconiza a municipalizagao do ensino, pelo menos a imediata do 
primario e o grupo dos que se manifestam ineqiiivocamente contra 
essa municipalizagao, a nossa posigao ja se adivinha clara, nao obs- 
tante o prestigio e a experiencia dos especialistas que, num e nou- 
tro sentido ja se manifestaram, porque o nosso trabalho nao nos dei- 
xa em terreno de duvidas e expectativas. A municipalizagao devera 
ser a proxima etapa da administragao nacional, mas nao chegare- 
mos a alcanga-la de um jacto, impondo-a de cima para baixo, como 
obra feita. Produzira bons e proprios frutos se for implantada com 
metodos que possam anular a instituigao do sistema de administra- 
gao local do ensino em nosso meio, em que ele e flor estranha e que 
provavelmente nao encontrara clima propicio. Milita ainda em fa- 
vor do nosso modo de pensar um excelente trabalho de analise his- 
torico-cultural recentemente publicado e ao qual ja fizemos refe- 
rencia revelando caracteristicas originais do centralismo na admi- 
nistragao publica e na politica brasileira fortemente anulado pelo 
mandonismo de chefes locais (41). 

A tese da autora, e a de que na vida politica nacional, "a linha 
constante era a grande influencia do mandonismo local em tres 
fases diferentes da vida do pais; sua permanencia em epocas su- 
cessivas provinha da permanencia de uma estrutura social basea- 
da no latifundio e que se poderia chamar de "familia grande". 

Paralelamente ao mandonismo, que se afirma em todas as oca- 
sioes como o poder mais forte, veio se desenvolvendo tambem um 
poder central. Este nao e senao uma tentativa durante a colonia. 
Durante o imperio, confunde-se com o mandonismo local; o amal- 
gama localismo-centralismo, nessa epoca efetuado, nao permitiu a 
muitos historiadores perceber que sob a camada nova dos bacha- 
reis que a nacionalizagao administrativa atraia aos postos de man- 
do, a mola verdadeira da politica continuava sendo o mandonismo 
local; dai a enfase demasiada que se da em geral a influencia do 
poder central nos acontecimentos do periodo. Finalmente, durante 
a primeira republica, o poder central principia a se desvencilhar do 
coronelismo e a constituir uma forga independente com a qual e 
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precise contar; chega mesmo a um equilibrio de forgas, e govemo 
central e mandoes politicos tratam-se de potencia a potencia. 

O ponto nevralgico inicial da nova etapa — a etapa do fortale- 
cimento do poder central — e sem duvida a Revolugao de 1930; e 
temos a impressao de que a partir dessa data, embora nao poden- 
do prescindir ainda do apoio dos coroneis, nao e mais o governo que 
acaba se acomodando a estes, mas sao estes que, muitas vezes, se 
veem coagidos a compor com o governo, o qual mostra assim ter 
adquirido consistencia". 

As conclusoes da Profa. Maria Isaura Pereira de Queiroz, nos 
induzem a pensar que estaremos correndo grave risco procurando 
transferir para a responsabilidade dos municipios obrigagoes ate ago- 
ra pertencentes ao poder intermediario da Republica — o Estado. 

De nossa parte, parece que mais argumentos encontramos para 
dizer que sera ainda prematura qualquer transferencia de responsa- 
bilidades de administragao escolar aos municipios, antes que se te- 
nha firmado entre as autoridades municipais a consciencia esclare- 
cida da importancia e do papel da educagao em geral, e da escola 
em particular, em nosso pais. Antes que tenham sido aceitos e soli- 
damente firmados alvos preferenciais numa escala nacional de prio- 
ridades que permita a execugao de um piano nacional racional de 
educagao. 

Pelo que vimos atraves do levantamento a que procedemos, es- 
sa consciencia nao existe ainda suficientemente generalizada e pa- 
rece-nos mesmo nunca ter existido, pois mesmo depois que se assen- 
taram as bases para a sistematica ingerencia municipal no campo 
do ensino, por forga do dispositive constitucional que obrigou as mu- 
nicipalidades a reservarem parte de suas rendas para esse fim, o que 
se percebe e que a agao local se apresenta sem qualquer piano de 
desenvolvimento racionalmente tragado ou concebido. Misturam-se, 
nas despesas de ensino, para financiamento das quais os recursos ten- 
dem a crescer substancialmente de ano para ano, gastos inteira- 
mente incabiveis a esse titulo, ou deixam de para esse fim ser re- 
servados os recursos devidos, como se em prol do ensino nada hou- 
vesse a fazer de necessario e urgente no pais. 

Salvo rarissimas excegoes, as municipalidades nao se acham em 
condigoes de assumir a responsabilidade da administragao do en- 
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sino, mesmo primario. Falta-lhes o pessoal habilitado para os car- 
gos que essa administra^ao exigira. Quem acompanha as vicissitu- 
des com que luta a administragao municipal no Brasil logo se ca- 
pacita da sua manutengao em bases irracionais e do baixo teor da 
produtividade de seus servigos essenciais. Nao so escasseiam, no in- 
terior, os elementos humanos habilitados, como outros fatores ain- 
da poderao vir a comprometer o exito do piano. Entre estes, lembra- 
riamos o nivel de cultura da generalidade das autoridades locais. 
O vulto do sistema que Ihes vai ter as maos para administrar ira 
encontra-las despreparadas para tao complexa empresa. Os pro- 
prios professores preferirao, por outro lado, a sua subordinagao ao 
Estado por poderem furtar-se as injungoes locais das autoridades 
mais proximas, de regra personalistas. 

A respeito das limitagoes a que nos estamos referindo, ja es- 
crevera o Dr. Romulo de Almeida, em trabalho apresentado ao I 
Congresso Brasileiro de Municipios, realizado em Petropolis, de 2 
a 8 de abril de 1950, o seguinte: 

"No municipio, a politica e ainda em regra um processo de aglu- 
tinagao de grupos para o dominio e locupletamento desse sistema ou 
a defesa contra ele, isto e, contra o grupo dominante. O eleitorado 
nao escolhe, em regra, em fungao de programas ou da capacidade dos 
lideres como administradores, ou como os mais aptos a suscitar um 
elevado padrao politico, economico e cultural, mas apenas pela sua 
capacidade como chefe dos respectivos clas, como "amigo", "nos- 
so" chefe, e as posigoes sao distribuidas segundo a eficiencia no 
grupo ou "os servigos prestados ao partido", partido este que pode 
coincidir com um titulo qualquer, mas e efetivamente o grupo fe- 
chado do "chefe" e seus compadres" (42). 

O momento nos parece mais adequado a que convoquemos as 
autoridades municipais a participar, com as autoridades estaduais, 
do encargo da manutengao e desenvolvimento do ensino, pois as- 
sim virao elas compartilhar de uma responsabilidade menor que a 
de gerirem os negocios educacionais locais por sua propria conta, 
sem os elementos basicos para realiza-lo. Em 1934, os educadores 
convocados pela A.B.E., conforme vimos, declaravam: 

"a tendencia de descentralizagao administrativa nao chegou, 
entretanto, a levar a Comissao a entregar aos municipios a dire- 
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gao dos seus sistemas locals de ensino. Razoes provenientes de nos- 
sa evolugao historica, do estado embrionario da maioria dos muni- 
clpios brasileiros, como ainda a da necessidade da orientagao es- 
pecializada e tecnica dos sistemas educacionais militaram a favor 
da centralizagao parcial dos sistemas educacionais nos Estados". 

A nosso ver a situagao hoje nao teria mudado substancialmen- 
te. A generalidade dos municipios do interior nao se encontra ain- 
da capacitada para assumir a responsabilidade de um servigo des- 
sa envergadura, como nao tern nem conseguido manter em razoa- 
vel m'vel tecnico a sua propria contabilidade. Segundo informa- 
goes que obtivemos no Servigo de Assistencia Financeira dos Mu- 
nicipios da Secretaria da Fazenda, freqiientes sao as queixas quanto 
as falhas nos orgamentos e balangos municipais — langamentos er- 
rados, lacunas flagrantes e, sobretudo, balangos aprovados median- 
te exame perfunctorio e sumario das contas pelas Camaras, quando 
nao temos contas rejeitadas ou aprovadas por meros caprichos pes- 
soais. Ao perigo da inexistencia de recursos tecnicos acrescentou-se 
o de agularmos os antagonismos tao freqiientes entre grupos locais 
porque Ihes vamos por nas maos u'a maquina que pode funcionar 
em bases exclusivamente eleitoreiras. E esse e um perigo num pais 
em que os partidos que disputam o poder preferem a politica de 
clientela a ideologica. Administrando o sistema elementar, se nao 
consegue o Estado muitas vezes furtar-se as injungoes politico-par- 
tidarias dos grupos locais, que se nao dira dos resultados dessas in- 
jungoes quando o Estado abrir mao completamente da sua autori- 
dade executora, sabendo-se, como sabemos, que de nada valerao os 
regulamentos e a vigilancia do poder estadual tendentes a fixar li- 
mites a agao ou competencia das administrageos locais, porque en- 
tao a reivindicagao do respeito a autonomia surgira mais forte e im- 
petuosa. 





4. CONSlDERAgoES FINAIS 

4.1.0. Municipaliza^ao — medida prematura 

O nosso trabalho apresenta suficientes elementos de prova quan- 
to ao descriterio com que agem as autoridades municipais com o 
ensino. A ele misturam tudo. Nao possuem piano; raras serao ca- 
pazes de compreender a complexidade dos problemas e de Ihes dar 
as solugoes adequadas. Veja-se, por exemplo, a solugao primaria 
adotada nesta Capital para a inauguragao, "ex-abrupto", do ensino 
primario municipal sem qualquer planejamento da agao que se iria 
desenvolver em torno da abertura de um milhar de escolas. E isto 
no municipio numero um do Estado, aquele a que, pela sua condigao, 
nao faltariam recursos tecnicos, humanos e financeiros capazes de 
permitir o exito do empreendimento da manutengao de uma regu- 
lar rede de boas escolas. Bastaria esse exemplo recente para que nos 
pusessemos em guarda em relagao a uma precipitada municipalizagao. 

Quando existia em funcionamento o Departamento das Muni- 
cipalidades, o Estado, por meio desse orgao, prestava util e conti- 
nua assistencia politecnica aos municipios e com isso contribuiu 
para o aperfeigoamento e a substancial melhoria de muitos dos ser- 
vigos municipais, evitando desperdicios que o erario local sofre- 
ria sem tal amparo e orientagao. Hoje, porem, com a autonomia 
posta em termos de reivindicagao urgente, o municipio passa a jul- 
gar-se auto-suficiente e capaz, sem haver no entanto atingido nivel 
de capacidade organizatoria razoavel que o credencie a mais livre 
agao. 

Alem desses, outro fato deve ser ainda considerado, no pre- 
sente momento, relative a organizagao municipal: acelerou-se nos 
liltimos anos, por razoes principalmente politicas, o process© da ato- 
mizagao das celulas municipais em todo o territorio nacional, eri- 
gindo-se em municipios, em muitos Estados da Federagao, inclusive 
Sao Paulo, pequenos povoados de vida comunitaria rudimentar, es- 
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pecialmente para o firn de se credenciarem a quota federal de im- 
posto de renda. Com essa quota monta-se uma administragao muni- 
cipal que mais se assemelha a um "comite" politico-partidario que 
a um poder publico local. Como poderemos acreditar que tais mu- 
nicipios sejam capazes de assumir as responsabilidades que Ihes de- 
sejamos transferir? 

4.2.0. Ensino e fortalecimento financeiro municipal 

For outro lado, no entanto, forga e convir que nao podemos con- 
cordar em que continuem como se encontram os municipios em re- 
lagao as nossas angustiosas deficiencias no campo educacional. Des- 
cobrir meios e metodos de interessar as municipalidades em obra 
de tao largo alcance e tarefa que esta a exigir a pronta atengao dos 
estudiosos e especialistas. Os municipios estao se enriquecendo e for- 
talecendo-se financeiramente, ganhando condigoes que Ihes virao fa- 
cilitar e proporcionar maiores possibilidades de participagao na so- 
lugao dos grandes problemas que afligem a populagao do pals, como 
a educagao e o ensino. 

Quando analisamos o crescimento da renda local decorrente, de 
um lado do sistema fiscal acionado pelas autoridades municipais e. 
de outro, em virtude dos auxllios das quotas constitucionais recebi- 
das do Estado e da Uniao, ainda que a observagao se restrinja ao re- 
duzido perlodo de um trienio — 1952-1954 — atraves dos dados reuni- 
dos nos Quadros VI dos Grupos A e B, um fato desde logo chama 
a nossa atengao; — enquanto se eleva ligeiramente a arrecadagao 
dos impostos da algada municipal, a arrecadagao geral em que en- 
tram as quotas de auxllio cresce substancialmente. Embora os dados 
possam estar sujeitos a ligeiras retificagoes, o confronto nos revela 
que nao obstante se trate de dois grupos inteiramente diferentes 
quanto as respectivas capacidades tributarias e quanto a sua locali- 
zagao nas diferentes regioes do Estado nota-se quase completo pa- 
ralelismo nos Indices percentuais de aumento da receita geral e da 
de impostos. Tomando-se como Indice 100 a arrecadagao geral e a de 
impostos em 1952, verifica-se que, o crescimento havia sido, para os 
dois grupos, da ordem de, em 1954, 45% para a receita de impostos 
locais, e de 128 a 142% para a receita geral. O paralelismo dos In- 
dices de crescimento e sugestivo especialmente se atentarmos para 
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o fato de o Grupo B ter sido constituido de 14 estratos de m'veis de 
arrecadagao diversos. No Grupo A, em 1952, um so, e, em 1954, 
quatro dos nove municipios tiveram arrecadagao de impostos ligei- 
ramente menor do que a receita orgada. No Grupo B, em 1952, cin- 
co e, em 1954, dez dos vinte e oito arrecadaram pouco menos que o 
orgado quanto a impostos. Em so dois municipios — Capao Bonito 
e Barra Bonita — a diferenga para menos entre o orgado e o arre- 
cadado e digna de registro. No conjunto, o problema se apresenta 
segundo os indices acima, que podemos tomar como os da media de 
crescimento das rendas municipais no Estado. 

Os dados que ordenamos nos permitem examinar separadamen- 
te as taxas de crescimento da arrecadagao local como expressao di- 
reta do natural desenvolvimento economico dos proprios munici- 
pios considerados tanto quanto possivel isoladamente e a relativa 
a repercussao, nos casos em exame, da desvalorizagao da moeda em 
nosso pais. 

No que concerne a primeira questao, nao ha duvida de que 
precede o registro muitas vezes feito e abonado por especialistas os 
mais responsaveis, de que 

"considerando apenas os impostos de que atualmente se be- 
neficiam os municipios, observam tratar-se de impostos cuja 
produgao e pequena e pouco suscetivel de crescer e, por con- 
seguinte, improprios para futuramente fornecerem aos mu- 
nicipios os meios necessaries ao desenvolvimento das suas 
atividades e encargos" (43). 

Embora reconhegamos que pertencem aos municipios os impos- 
tos menos produtivos e os mais inelasticos, nao podemos deixar de 
mencionar um fato que revela, ainda no capitulo da tributagao, as 
tradicionais deficiencias da administragao municipal em nosso pais, 
mantendo estaveis muitas vezes, por periodos mais dilatados do que 
se poderia esperar e e recomendado pelos peritos em negocios de 
finangas publicas, as bases tecnicas de taxagao dos impostos de ar- 
recadagao local. A estabilidade dos niveis das receitas locals, se 
pode significar a produtividade limitada do imposto, ou a lentidao 
do enriquecimento da comunidade, pode ser tambem a resultante 
de fatores perturbadores aleatorios como, por exemplo, o da con- 
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veniencia politico-partidaria imediata da medida visando a preser- 
vagao do presti'gio eleitoral do grupo que detem os postos de mando 
municipal no momento. E nao ha quem desconhega o que represen- 
ta a isengao fiscal para os amigos politicos em nosso pais. 

Quanto a segunda questao, nao podemos tambem negar que de 
todo aumento de arrecadagao devemos desde logo descontar a parte 
nada desprezivel anulada pela sistematica ampliagao dos meios de 
pagamento no regime inflacionario em que tern vivido o pais nos 
ultimos anos. O fenomeno desvalorizagao do cruzeiro vem marcan- 
do a politica financeira do pais e revelando as deficiencias de nossa 
organizagao economica, num periodo de expansao descontrolada. Os 
dados a seguir alinhados nos dao a medida exata do fenomeno, nos 
dois grupos de municipios considerados. 

Receita de impostos locals 

Em Cr$ 

Grupo A 

Em 1952 
Em 1954 
Tndice do crescimento relative da 

renda nominal 
Indice de desvalorizagao no trienio 
Indice do crescimento da renda real 

249.717.845 (100) 
359.554.915 (144) 

44% 

1,0% 
30% 

Receita geral dos municipios 

Em Cr$ 

Grupo A 

Em 1952 431.066.139 (100) 
Em 1954 1.041.560.478 (242) 
Indice de desvalorizagao no trienio 

renda nominal 142% 
fndice de desvaloziragao no trienio 30% 
Indice do crescimento da renda real 16,91 

Grupo B (Est.) 

343.005.105 (100J 
495.750.052 (144 

44% 

1,0% 

Grupo B (Est.) 

705.156.247 (100) 
1.598.795.176 (228) 

128% 

15,87 

O indice de desvalorizagao da moeda nacional no trienio 1952- 
1954 foi estabelecido com dados tornados ao levantamento de indi- 
ces economicos paulistas, publicados pela revista Conjuntura Eco- 
nomica, de fevereiro deste ano, que considerou nos calculos reali- 
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zados pela sua secgao especializada os dados relatives a elevagao 
do custo de vida no Municipio de Sao Paulo. Como sabemos, nao 
ha dados referentes a marcha do fenomeno no interior e decorre des- 
sa lacuna a nossa resolugao de nos utilizarmos dos unicos existen- 
tes, o que fizemos julgando que teriamos resultados aceitaveis, em- 
bora nao rigorosamente exatos. O valor aquisitivo da moeda nem 
sempre varia na mesma proporgao em que o faz na Capital do Es- 
tado, mas as variagoes nao sao de molde a invalidar os resultados 
obtidos. 

Os dados constantes das tabelas divulgadas pela citada revista 
revelam que, em 1952 (tornado como valor basico anual do ano de 
1948, a que se atribuiu valor 100), o indice do custo de vida se ele- 
vava a 133, passando, em 1954, a 190. Com tais dados os calculos 
revelam que a desvalorizagao do cruzeiro entre 1952 e 1954 foi de 
30%, isto e, que se o seu poder aquisitivo no mercado interne era 
100 em 1952, tres anos depois ele ja havia caido a 70. Considerados 
esses elementos, vemos que se o indice de crescimento da renda mu- 
nicipal de arrecadagao local e minimo, ou praticamente nulo, o mes- 
mo ja nao acontece quando examinamos os to tais da arrecadagao 
geral, na qual sao computados e influem substancialmente as quo- 
tas estaduais e federals. No primeiro caso o indice de crescimento 
real da renda e o mesmo para os dois grupos — somente 1,0%. No 
caso da arrecadagao geral, o crescimento ja se apresenta da ordem 
de 17% para os municipios do Grupo A e 16% para os do Grupo B. 

Por esses resultados se depreende claramente que as quotas de 
participagao dos municipios na arrecadagao do Estado e da Uniao, 
por forga das prescrigoes pertinentes ao assunto, constantes da Cons- 
tituigao Federal e da legislagao estadual, estao contribuindo em ra- 
zoavel escala para o enriquecimento dos tesouros locais. Foi essa 
participagao que permitiu passassem os municipios que estamos es- 
tudando, de uma receita geral efetivamente arrecadada, pelos mu- 
nicipios do Grupo A, de Cr$ 431.066.139,00, em 1952, para uma arre- 
cadagao tambem efetiva de Cr$ 1.041.560.478,00, em 1954. Para os 
municipios do Grupo B, pelas estimativas calculadas com os dados 
constantes do Quadro VI, o crescimento se deu nas seguintes bases: 
de Cr$ 705.156.247,00, em 1952, para Cr$ 1.598.795.176,00 em 1954. 
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Se dispusessemos de elementos informativos de orgamentos mais 
recentes, e provavel que a receita municipal nos revelasse indices 
de crescimento por certo mais auspiciosos, pois nestes dois ultimos 
anos e que se vem regularizando o pagamento, pelo Estado. das quo- 
tas de participagao devidas as municipalidades, obrigagao para cum- 
primento da qual, como veremos pouco mais adiante, a Secretaria 
da Fazenda fez consignar recursos acima de Cr$ 800.000.000,00 em 
1954 e de mais de Cr$ 1.000.000.000,00 em 1955. 

Embora continui como problema permanente a impontualidade 
do Governo Federal, nao podemos deixar tambem de assinalar, nes- 
te passo, a influencia das quotas do imposto de renda para a arre- 
cadagao municipal, fenomeno que nao deve ser subestimado por seu 
expressive valor e que nao tern sido ate agora anulado mesmo com 
o crescimento numerico das celulas municipais em todo o pais, em 
virtude das sucessivas e cada vez mais freqiientes alteragdes na di- 
visao territorial e administrativa dos Estados-membros da Federa- 
gao. Segundo dados de uma publicagao oficial (44), eram os seguin- 
tes os numeros referentes ao montante das quotas de imposto de 
renda pagas aos municipios e a multiplicagao deles a partir de 1948, 
em nosso pais: 

Ano Quota de Imposto N.0 de muni- 
de renda cipios 

1948 116.541,00 1674 

1949 249.850,00 1679 

1950 256.558,00 1865 

1951 299.280,00 1865 

1952 434.319,00 1866 

1953 520.069,00 1907 

1954 547.977,00 2124 

1955 655.274,00 2286 

1956 648.898,00 (45) 2364 
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Ao lado da participagao dos municipios na arrecadagao do im- 
posto de renda poderemos examinar tambem a contribuigao do Im- 
posto de 61eos e Lubrificantes, a do excesso de arrecadagao esta- 
dual, a de outros impostos e a do fundo rodoviario estadual, reuni- 
das no Quadro VII para os dois grupos de municipios que estamos 
considerando, quadro que nos permite avaliar a repercussao desses 
auxilios nas finangas municipais em Sao Paulo (46). 

Nos municipios do grupo A o total das quotas entregues aos 
municipios de per si representa uma receita em alguns casos corres- 
pondente a quantia superior a arrecadada de impostos diretamente 
taxados pela municipalidade. E' o caso de Santos que tendo previs- 
to renda de impostos de Cr$ 134.150.769,00 recebeu, das quotas, 
Cr$ 178.104.995,70. Quanto aos demais municipios, as coisas ja se 
passam diferentemente, mas em todos os casos as importancias rela- 
tivas as quotas sao de vulto ora equivalente a metade, ora a um ter- 
go da renda local de impostos. Em um so caso — Sao Vicente — as 
quotas nao vao alem de um quinto da arrecadagao local. 

Quanto aos municipios do Grupo B, nos de renda inferior a um 
milhao de cruzeiros, a soma das quotas corresponde quase sempre 
ao dobro da arrecadagao da propria municipalidade. Como a quo- 
ta e igual para todos os municipios, ve-se que para os 356 represen- 
tados no grupo amostral, o distribuido corresponde a 42% da esti- 
mativa da arrecadagao local dos municipios do Grupo B. 

Assim sendo, podemos seguramente afirmar que o sistema de 
quotas estabelecido na Constituigao Federal modificou substancial- 
mente o problema das rendas locais, criando novas condigoes para 
o desenvolvimento das atividades e fungoes afetas as prefeituras e 
camaras municipais. Apesar disso, nenhum indicio encontramos nos 
orgamentos municipais que nos induza a crer que as municipalida- 
des estejam ampliando seus investimentos em programas de educa- 
gao e ensino. 

Se somente a titulo de ilustragao tentassemos calcular a rela- 
gao efetivamente existente entre os recursos destinados a ensino e a 
soma da arrecadagao local de impostos com a receita provenientes 
das quotas federais e estaduais de aplicagao nao especifica, veria- 
mos que as percentagens medias cairiam verticalmente. 

Eis os dados como poderiam ser alinhados; 
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Grupo A — Em Cr$ 1.000 

Municipios Impostos Imposto Excesso Total % Desp. % Desp 
locais renda Ar. Est. Ensino E. Prim 

S. J. Rio Preto 13, .250 548 9.137 22.935 8,15 5,10 
Sao Vicente 25 ,650 548 — 26.198 19,56 16,31 
Baurii 17. .776 548 10.031 28.355 6,96 4,64 
Sorocaba 18 .395 548 12.804 31.747 21,16 7,74 
Ribeirao Preto 20. ,250 548 17.165 37.963 13,05 3,35 
S Caetano Sul 30. ,900 548 13.958 45.406 13,94 9,91 
Campinas 53, .879 548 35.513 89.940 12,94 4,07 
Santo Andre 57, .500 548 31.793 89.841 11,56 6,94 
Santos 96, .476 548 173.949 270.973 11,26 6,90 

Totais 334, .076 4.932 304.350 643.358 12,31 6,77 

Grupo B — - Em Cr$ 1.000,00 (Estimativas) 

Municipios 462.201 195.088 465.108 1 .122.397 10,17 7,19 

Anote-se o fato de o calculo das percentagens ter sido feito com 
o montante das despesas previstas sob o titulo de ensino, educagao 
ou dados como equivalentes e nao com o total dos gastos efetiva- 
mente feitos apenas com a manutengao e desenvolvimento do ensi- 
no. No caso das despesas com ensino primario as percentagens so- 
freram ainda maior redugao, sendo 6,77% nos municipios do Grupo 
A em conjunto (havendo exemplos de municipalidades gastando me- 
nos de 5%), e so alcangando 7,19% no Grupo B, em conjunto, pelas 
estimativas calculadas. 

Mas ainda ha outros elementos que nos parecem interessantes 
no que tange ao fortalecimento financeiro dos municipios paulistas 
nos ultimos anos. Assim e que vamos para aqui transportar as in- 
formagoes que obtivemos em fontes oficiais acerca das dotagoes to- 
tais destinadas a auxilios aos municipios do Estado no quinqiienio 
1952-1957, comparativamente com o produto da receita de arreca- 
dagao local. Por ax se podera avaliar como a discriminagao de ren- 
das prevista na Constituigao vai progressivamente influindo no au- 
mento dos recursos municipais. No ano de 1954, as municipalidades 
paulistas tiveram, alem de mais de Cr$ 200.000.000,00 das quotas de 
imposto de renda, quase Cr$ 90.000.000,00 das quotas do imposto 
de 61eos e Lubrificantes, ambas de origem federal e Cr$   
821.000.000,00 do excesso de arrecadagao e Cr$ 50.000.000,00 do Fun- 
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do Rodoviario, as duas ultimas de origem estadual. Ao todo cerca 
de Cr$ 1.200.000.000,00 que os tesouros federal e estadual injeta- 
ram nas finangas locals nesse exercicio. Merece atengao o fato de 
virem crescendo, de ano para ano, as principals fontes dessas quotas 
de auxilio, em proporgao maior que a da desvalorizagao do Cruzeiro. 

Quadro demonstrative do crescimento da arrecadagao municipal 
e dos auxilios estaduais aos municipios 

Em Cr$ 1.000,00 

Anos Excesso de 
Arrecadagao 

Fundo Rodo- 
viario Est. 

Imposto de 
Oleos e Lub. 

Arrecadagao 
local 

1952 548.000 22. 500 69.971 3.506.794 

1953 458.000 38. .200 99.693 4.636.956 

1954 821.000 50. 000 87.864 5.485.465 

1955 1.013.000 25. 000 81.566 6.992.445 

1956 — 25. 000 90.065 7.896.876 

Em Sao Paulo ha ainda a considerar o auxilio pago aos muni- 
cipios para o financiamento do transporte de alunos, nos termos das 
Leis 1.192 e 2.013, respectivamente de 25 de Setembro de 1951 e 20 
de Dezembro de 1952, pelas quais o Estado se responsabiliza pelo 
custeio do transporte de alunos que, residindo em localidades desser- 
vidas de estabelecimento de ensino medio, freqiientarem estabeleci- 
mentos de qualquer dos ramos do mesmo grau, situados nas locali- 
dades proximas. 

Nos ultimos anos essa distribuiao de auxilio, na base de uma 
quota anual maxima de Cr$ 100.000,00 para cada municipalidade pos- 
tulante, revelou o seguinte movimento: 

Anos Auxilio pago pelo 
Estado 

Prefeituras 
auxiliadas 

Alunos bene- 
ficiados 

1953 10.544.490,20 190 6.344 
1954 14.590.663,10 196 7.141 
1955 16.364.199.90 214 7.624 
1956 18.999.304,50 220 8.171 
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Os dados que acabamos de analisar nos autorizam a crer que o 
fortalecimento financeiro dos municipios vem sendo mais o resulta- 
do dos crescentes auxilios federals e estaduais, do que do aumento 
da capacidade tributaria das comunidades, capacidade que tambem 
poderia desenvolver-se se a administragao municipal se revelasse 
mais capaz na generalidade dos municipios. Mais detido exame de 
dados semelhantes relatives a periodos mais longos seria muito util 
para a previsao do que possam vir a ser no futuro os recursos com 
que contara a administragao municipal em nosso Estado para o fi- 
nanciamento dos servigos de sua competencia exclusiva ou concor- 
rente. 

Se as rendas municipais estao crescendo e se ampliamos cada 
vez mais a participagao do municipio na solugao de inumeros pro- 
blemas nacionais, se o conceito de materia municipal ganha novos 
contornos, a precaugao que se impoe, desde logo, e a da busca dos 
meios e processes de retirarmos do municipalismo as virtualidades 
politicas, administrativas e tecnicas que ele possa ter em si. Nossa 
primeira preocupagao devera ser, portanto, no sentido de apurar- 
mos se, dispondo de maiores recursos financeiros, possuem os mu- 
nicipios as capacidades que deles vamos exigir face a responsabili- 
dade de uma participagao mais ativa, politica, administrativa e tec- 
nica na solugao dos problemas de interesse coletivo no ambito local 
e fora dele. A expectativa e a de que, melhorando os recursos, podem 
ser aperfeigoados os meios de agao. Assim, as municipalidades pode- 
riam ser chamadas a preparar-se para o recebimento de maiores ren- 
das e novas responsabilidades politico-administrativas, porque sera, 
evidentemente, exagerado otimismo darmos por satisfatorios os 
atuais pSsdroes de administragao municipal, a julgar pelo que ocor- 
re no setor relativo ao ensino. 

Parece-nos que nas leis que regulamentam a aplicagao da quota 
de impostos de renda pelos municipios e nos pianos de convenio pa- 
ra auxilio da Uniao aos Estados e Municipios em materia de ensinc 
esta faltando a solida base de um planejamento preparado de con- 
formidade com o conhecimento real das caracteristicas e diretrizes 
atuais da nossa administragao municipal. E' nesse sentido que deve- 
riamos dirigir nossos esforgos sistematicos e continues, pois estare- 
mos condenados a perder, como ja tern acontecido, iniciativas empre- 
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endidas com o intuito de fortalecer em favor da solugao de proble- 
mas nacionais, a agao municipal, porque a consideramos mais como 
pensamos que ela e, ou como desejamos que ela seja, do que como 
ela se caracteriza na realidade em nosso pais. 

Os resultados dos estudos que ha pouco lembramos seriam os 
elementos objetivos com que contariamos para a corregao das falhas 
ja conhecidas e proclamadas e serviriam de base a uma politica de 
educagao mais consentanea com o interesse das populagoes que no 
interior ainda nao conseguiram obter, dos poderes publicos, o mini- 
mo que de direito Ihes devia ser assegurado — um ensino primario 
complete para todas as criangas em idade de realiza-lo com efetivo 
aproveitamento. Enquanto nao tivessemos atingido essa meta, ne- 
nhum outro objetivo deveria ser visado, como tern acontecido, fa- 
vorecendo classes e grupos populacionais ja privilegiados e em de- 
trimento de ponderaveis parcelas da populagao que vivem perma- 
nentemente no olvido por parte dos poderes publicos. 

No caso particular do ensino, vemos que as tentativas ja levadas 
a efeito no sentido de neutralizar as falhas e deficiencias da admi- 
nistragao municipal nao produziram o resultado desejado. Lembre- 
mo-nos do que se deu com os convenios escolares. O mesmo parece 
estar sucedendo com os esforgos realizados para regulamentagao do 
emprego dos auxilios federals resultantes da distribuigao das quotas 
de impostos de renda e de oleos e lubrificantes. Nao sao conhecidos, 
ao que sabemos, os frutos efetivos da aplicagao dos auxilios da Uniao 
aos municipios brasileiros e somos levados a crer que os resulta- 
dos, na sua generalidade, nao tern sido proporcionais ao montante 
das quotas recebidas. Para a grande maioria das municipalidades 
(em Sao Paulo mais da metade) so a quota de imposto de renda veio 
representar em 1954, para a receita local, um reforgo duas, tres e 
mais vezes maior do que o montante da arrecadagao municipal di- 
reta de impostos. Restaria, no entanto, apurar de que forma e em 
que medida estarao as populagoes locais se beneficiando dessa subs- 
tancial e saudavel melhoria de renda, aplicada segundo o criterio 
dos administradores publicos locais. 

4.3.0. Conclusdes 
Encerrando as consideragoes que nos foram sugeridas pela ana- 

lise dos fatos relacionados com a agao dos municipios do Estado de 
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&. Paulo no campo educacional, a partir da analise da exata aplicagao 
que vem tendo os recursos que a Constituigao Federal determinou 
fossem expressamente destinados a manutengao e desenvolvimento 
do ensino, sentimo-nos autorizados a enunciar uma serie de ilagoes 
que poderao ser o ponto de partida para novos e mais meticulosos 
estudos concernentes a poh'tica municipal de educagao, ao enrique- 
cimento dos tesouros locais e suas repercussoes nas despesas com o 
sistema ecolar, bem como face a municipalizagao do ensino, seus 
problemas e conseqiiencias. Vejamos quais as mais importantes e 
que podemos ordenadamente enunciar: 

1. A reserva do minimo de 20% das rendas diretamente arreca- 
dadas de impostos para despesas com manutengao e desenvolvimen- 
to do ensino, como preceitua a Constituigao Federal, nao e feita por 
todos os municipios do Estado de Sao Paulo. Certo mimero deles 
ultrapassa a quota prescrita, muitos, porem, apenas nominalmente. 

2. As despesas com manutengao e desenvolvimento do ensino 
aparecem, nos orgamentos municipais, sob os titulos de gastos com 
Educagao Publica, Ensino, Escolas Municipais, Instrugao Publica, 
Educagao e Cultura e outros dados como equivalentes, incluidos na 
rubrica geral de "Servigos de interesse comum com o Estado", que 
abrangem tambem os de Assistencia Social e Seguranga Publica. 

3. Na discriminagao das despesas orgamentarias de cada exer- 
cicio financeiro, verifica-se nao haver uniformidade no criterio ado- 
tado para conceituarem, as municipalidades, despesas de manuten- 
gao e desenvolvimento do ensino. 

4. Nos orgamentos municipais, aparecem como dotagoes para 
financiamento de Instrugao ou Educagao Publica, Educagao e Cul- 
tura, ao lado das destinadas a manutengao e desenvolvimento do 
ensino propriamente dito, reservas de recursos para pagamento dc 
Pessoal, Material e Diversas, com Parques Infantis, Bibliotecas Pu- 
blicas, orgaos culturais diversos, Filarmonicas, Comissoes Munici- 
pais de Esporte, Estadios Esportivos, Servigos Eleitorais e Alista- 
mento Militar. 

5. Ha clara tendencia no sentido do desinteresse dos munici- 
pios pelas escolas primarias, na razao direta do vulto dos recursos 
da quota de impostos destinados a manutengao e desenvolvimento 
do ensino. 
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6. E' mais freqiiente a reserva da quota constitucional supe- 
rior ao minimo de 20% da renda de impostos para ensino primario, 
entre os municipios financeiramente fracos do que entre os finan- 
ceiramente mais fortes. 

7. A totalidade dos municipios estudados aplica recursos em 
favor do ensino primario, pequeno numero, do ensino medio, e, ra- 
ros, do ensino superior. A parcela das despesas municipais com en- 
sino primario mal alcanga, entretanto, em media, a quota de 13,05% 
da receita de impostos das municipalidades de renda superior a Cr$ 
10.000.000,00, e a 16% da mesma receita nas municipalidades de ar- 
recadagao inferior ao citado limite. 

8. Raras as municipalidades preocupadas com a execugao de 
uma politica educacional definida em termos de interesse popular, 
com a aplicagao dos recursos que, no orgamento, sao destinados a 
ensino, em particular, e a educagao, em geral. 

9. Das despesas com ensino propriamente dito, a maior par- 
cela de renda diretamente arrecadada pelos municipios e consumida 
com remuneragao de pessoal. 

10. De regra, falta a agao municipal, em favor da manutengao 
e do desenvolvimento do ensino, o sentido do planejamento reve- 
lador do real empenho das autoridades locais no aproveitamento ra- 
cional dos seus proprios recursos, em beneficio de uma politica na- 
cional de educagao popular. 

11. O estudo dos orgamentos municipais revela a existencia de 
lastimaveis desvios de recursos financeiros locais, contabilizados sob 
o titulo de ensino, educagao e outros dados como equivalentes. 

12. Em virtude do papel representado pelo municipio na vida 
politico-administrativa da Federagao e dos Estados-membros, tendo 
em vista ainda que as arrecadagoes municipais vem crescendo aus- 
piciosamente em conseqviencia do desenvolvimento natural do pais 
e da discriminagao de rendas prevista na Constituigao vigente, tor- 
na-se indispensavel que o estudo do financiamento da educagao na- 
cional considere a oportunidade e o valor da verificagao, segundo as 
modernas tecnicas de pesquisa, do que vem sendo realizado no cam- 
po da educagao, pelas proprias municipalidades. 



13. As quotas de tributes recebidos da Uniao e do Estado, de 
acordo com o disposto na Constituigao Federal, nao tem geralmente 
contribuido para que os municipios aumentem a dotagao minima 
prescrita para manutengao e desenvolvimento do ensino. 

14. Nada revela, tambem que dessas quotas venham sendo re- 
tiradas as parcelas minimas que a Constituigao Federal expressa- 
mente determinou fossem aplicadas, pela Uniao e pelos Estados e 
Municipios, na manutengao e desenvolvimento do ensino. 

15. O planejamento da aplicagao dos recursos que a Constitui- 
gao Federal estipula como destinados a financiar mamitengao e de- 
senvolvimento do ensino e uma das tarefas mais urgentes que in- 
cumbe aos poderes publicos realizar mediante uma legislagao que 
atenda aos interesses nacionais e as necessidades de cada regiao e 
de cada grupo populacional. 

16. Quanto mais celeremente pudessemos obter a aprovagao 
de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, mais de- 
pressa e com mais acerto, provavelmente, poderiamos conseguir a 
cooperagao entre a Uniao, os Estados e Municipios na execugao de 
um piano nacional de educagao. 

17. Enquanto nao tivermos um piano nacional de educagao, 
urge que pianos de menor amplitude e envergadura sejam concer- 
tados, visando a unificagao e conjugagao de atividades, providencias 
e esforgos que vem sendo livremente postos em pratica pela Uniao, 
pelos Estados e Municipios, com o mesmo fim, no setor do ensino 
e da educagao. 

18. O estudo dos metodos de cooperagao deveria iniciar-se pe- 
la previa e precisa definigao da competencia legal e das responsabi- 
lidades efetivas dos governos federal, estaduais e municipais, face 
ao ensino e seu financiamento, a luz do prescrito na Carta Magna 
do pais, visando especialmente a determinar o claro entendimento 
das expressoes e dos termos usados, pelo legislador constituinte, na 
redagao do artigo 169 e nos demais dispositivos constitucionais rela- 
tives a educagao e ao ensino. 

19. A falta de ordem e programa no que se refere a participa- 
gao do municipio no desenvolvimento do ensino, em nosso pais, vem 
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demonstrando a necessidade da disciplinagao da materia, mediante 
legislagao que vede aos municipios o desconhecimento da orienta- 
gao tragada pelo Estado e a sua desobediencia, no tocante a organi- 
zagao do sistema de ensino, como e defeso ao Estado legislar trans- 
gredindo as disposigoes relativas as diretrizes e bases fixadas pela 
Uniao. 

20. O piano nacional de educagao devera considerar tambem, 
em sua devida e objetiva importancia, o levantamento das cartas 
das deficiencias educacionais dos Estados e Municipios. 

21. Sao de grande interesse os estudos ja procedidos pelas au- 
toridades federals e as medidas adotadas tendentes a possibilitar 
uma construtiva colaboragao entre poderes federals, estaduais e mu- 
nicipais, no financiamento da educagao nacional, mas os resultados 
alcangados estao a exigir a retomada da questao para analises mais 
circunstanciadas e sob novos angulos. 

22. Os estudos que consideram, para execugao de um piano 
nacional de educagao, os criterios de financiamento e administra- 
gao escolar adotados em outros paises de formagao historico-socio- 
cultural diferente do Brasil sao uteis e interessantes como ponto de 
partida para a compreensao do nexo e da reciproca implicagao dos 
fatos que pretendamos conhecer, mas sua aplicagao nao deve ser to- 
mada como capaz, por si so, de surtir o efeito desejado em nosso 
pais. 

23. A julgar-se pelo que ocorre com a aplicagao dos recursos 
municipais destinados a ensino, no Estado de Sao Paulo, nao pode - 
mos afirmar a excelencia da administragao municipal quanto a seus 
niveis tecnicos. 

24. O que vem ocorrendo nos municipios, relativamente ao 
ensino, pode acontecer em outros setores da administragao munici- 
pal, tudo indicando que verificagoes sistematicas devem ser pro- 
movidas e meios de controle devem ser estabelecidos, como contri- 
buigao para o alteamento dos padroes de administragao municipal 
em nosso Estado. 

25. Em que pese o progresso realizado nos ultimos anos quan- 
to a impessoalizagao da agao estatal nas varias esferas de poder po- 
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h'tico no Brasil, prevalecem ainda, especialmente na orbita munici- 
pal, fortes residuos da longa e ainda nao anulada presenga dos ha- 
bitos do "coronelismo" caracterizador da politica de clientela em 
nosso pais. 

26. O interesse crescente da populagao brasileira pelos proble- 
mas de educagao precisa ser estimulado e orientado no sentido da 
elevagao do nivel e do fortalecimento do controle popular da admi- 
nistragao publica, a comegar de sua expressao mais proxima — a ad- 
ministragao municipal. 

27. Providencias devem ser adotadas no sentido da imediata 
regulamentagao do emprego, pela Uniao e pelos Estados e Munici- 
pios, da quota minima da renda de impostos em favor da manuten 
gao e do desenvolvimento do ensino. 

28. No calculo da quota de 20% da renda de impostos, e no seu 
emprego em manutengao e desenvolvimento do ensino, deverao sei 
obrigatoriamente computados, pelos municipios, os produtos dos au 
xilios recebidos dos governos federal e estadual. 

29. O sistema de convenios escolares, entre a Uniao e os Esta- 
dos e entre estes e os municipios, pode representar, no momento, a 
formula mais conveniente para a solugao dos nossos problemas de 
financiamento e administragao do ensino e para o encaminhamen- 
to do progressive aumento da responsabilidade da administragao 
municipal. 

30. A municipalizagao do ensino primario e da educagao po- 
pular em gerai podera vir a tornar-se um meio pratico e eficiente 
de promogao do desenvolvimento nacional, mas so tera probabili- 
dades de exito se precedida de providencias preliminares adequadas, 
acauteladoras dos reais interesses do povo, na obra de sua progress)' - 
va integragao na vida social economica e civic? da nagao. 



5 — QUADKOS 
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GRUPO A 

QUADRO I 

Comparacao em 9 Municipios Paulistas entre: 

A) Receita prevista de impostos; 
B) Quota constitucional destinada a ensino; 
C) Despesa orgada com ensino. 

— Ano de 1954 — 
Em Cr$ 

Municipios 
Receita 

prevista de 
impostos 

Quota 
constitu- 

cional 
20% 

Despesa or- 
gada com 

Ensino 

% da 
despesa 
orgada 

com 
ensino 

1. S. Jose do Rio Preto 13.250.000 2.650.000 

2. S. Vicente 

3. Baurii 

4. Sorocaba 

25.650.000 5.130.000 

17.776.000 3.555.200 

5. Ribeirao Preto 

6. S. Caetano do Sul 

7. Campinas 

8. Santo Andre 

9. Santos 

18.395.000 3.679.000 

20.250.000 4.050.000 

30.900.000 6.180.000 

53.879.500 10.775.900 

57.500.000 11.500.000 

96.475.620 19.295.124 

1.870.610 

5.126.288 

1.976.560 

6.719.532 

4.956.950 

6.331.000 

11.360.607 

10.390.800 

30.524.320 

14,11 

19,98 

11,13 

36,52 

24.47 

20.48 

21,00 

18,07 

31,63 

Totais 334.076.120 66.815.224 79.256.667 23,72 



— 149 — 

op % 

TB^ojl 
op % 

CO CO lO CO 

o S 
O W IBlOi 

op % 

Wl 1/1 

w o m xs a s U3 3 a; M P a; 
aj 

« "S « -5 o .s u a o a) ^ c ^ 2 £ O -3 in! « C/2 Oh CO U 

in cd co 



Discriminagao das Despesas com Pessoal de 

Ano de 1954 

Municipios .2 w 

£ -S .13 tn 

.2 5 -K _ T3 O 3 ■OJ ^ t3 O 
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ai C -n « M 73 C C ^ 3 

73 

1. S. Jose do Rio Preto 793.800 90 — — — 
2. S. Vicente 1.721.888 92 — — — 
3. Bauni 988.760 87 — — 130.200 
4. Sorocaba 1.745.750 50 1.533.200 44 54.000 
5. Ribeirao Preto 873.900 41 — — 111.850 
6. S. Caetano do Sul 154.500 35 — — — 
7. Campinas 1.785.560 29 — — 1.533.883 
8. Santo Andre 1.062.600 26 2.617.200 64 401.000 
9. Santos 15.370.320 68,4 787.980 3,5 258.000 

Totals 24.497.078 57,3 4.938.380 11,6 2.488.933 5,8 



GRUPOA 
QUADRO III 

Ensino em 9 Municipios Pauiistas 

Em Cr$ 

-a 
§ 'C 
.2 a CJ (1) C Q <rti " 

o 

104.400 5 
171.000 38 

91.410 10 

24.600 2 

— 119.000 27 
363.950 17 

— — 1.653.740 26 311.268 5 

3.725.600 6,6 2.185.500 9,7 82.020 0,4 

158.400 

130.800 
699.350 

4 
32 

939.994 15 

75.400 0,3 

885.210 
1.880.288 
1.143.560 
3.463.750 
2.153.450 

445.000 
6.224.437 
4.080.800 

22.484.820 

4.001.000 9,3 4.203.190 9,8 628.290 1,5 2.003.944 4,7 42.760.815 
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1. S. Jose do R. Preto 130.400 86,7 — — — — 20.000 
2. Sao Vicente 1.800.000 87,8 — — 250.000 12,2 — 
3. Bauru — — 250.000 83,3 50.000 16,7 — 
4. Sorocaba 255.362 86,5 — — 40.000 13,5 — 
5. Ribeirao Preto 30.000 2,0 1.328.000 89,9 30.000 2,0 90.000 
6. S. Caetano do Sul 3.787.500 84,4 700.000 15,6 — — — 
7. Campinas 600.000 24,0 1.200.000 48,1 100.000 4,0 595.000 

8. Santo Andre 4.626.000 93,3 — — 230.000 4,7 100.000 

9. Santos 870.000 20,0 2.900.000 66,7 455.000 10,4 125.000 

Totals 12.099.262 59.0 6.378.000 31,0 1.155.000 6,0 930.000 



Ensino em 9 Municipios Paulistas 

GRUPOA 
QUADRO IV 

Em Cr$ 
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13,3 150.400 85,7 20.000 80,0 5.000 20,0 25.000 14,3 175.400 

— 2.050.000 95,3 100.000 100 — — 100.000 4,7 2.150.000 

— 300.000 92,6 24.000 100 — — 24.000 7,4 324.000 

— 295.362 72,9 100.000 90,9 10.000 9,1 110.000 27,1 405.362 

6,1 1.478.000 77,0 43.600 9,9 397.000 90,1 440.600 23,0 1.918.600 

— 4.487.500 99,2 15.000 42,9 20.000 57,1 35.000 0.8 4.522.500 

23,9 2.495.000 69,6 90.000 8,3 998.640 91,7 1.088.640 30,4 583.640 

2,0 4.956.000 93,4 260.000 74,3 90.000 25,7 350.000 6,6 5.306.000 

2,9 4.350.000 90,9 190.000 43,7 245.000 56,3 435.000 9,1 4.785.000 

4,0 20.562.062 88,7 842.600 32,0 1.765.640 68,0 2.668.240 11.3 23.170.502 



Discriminagao das Despesas Diversas com 
Ano de 1954 

Municipios 

73 
o >05 o H Oi 0) O a O 73 tn C T3 

HH 

1 S. Jose do Rio Pre to 160.000 6.000 74.000 — 
19,8 0,8 9,1 

2. S. Vicente 200.000 10.000 40.000 — 
18,2 0,9 3,7 

3. Baurii 90.000 5.000 50.000 110.000 
17,7 1,0 9,8 21,6 

4, Sorocaba 150.000 24.000 131.200 2.111.620 
5,2 0,9 4,6 74,1 

5. Ribeirao Preto 69.000 6.000 50.000 242.500 
7,8 0,7 5,6 27,4 

6. S. Caetano do Sul 200.000 6.000 39.600 306.000 
14,7 0,4 2,9 22,4 

7. Campinas 383.400 3.600 26.880 807.400 
24,7 0,3 1,7 52,0 

8. Santo Andre 100.000 12.000 250.000 240.000 
10,0 1,2 24,9 23,9 

u Santos 1.850.000 — — 510.000 
56,8 15,7 

Totals 3.202.400 72.600 661.680 4.327.520 
24,0 0,5 5,0 32,5 



GRUPO A 
QUADRO V 

Ensino em 9 Municipios Paulistas 
Em Cr$ 
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12.000 
2,4 

320.000 
39,5 

30.000 
2,7 

100.000 
12,3 

13.000 
1,2 

142.000 
27,9 

— 37.000 233.000 
4,2 26,3 

17.000 168.000 237.000 
1,2 12,3 17,4 

57.900 52.750 50.000 
3,7 3,4 3,2 

40.000 60.000 200.000 
4,0 6,0 19,9 

— 30.000 398.500 
0,9 12,2 

595.000 
54,3 

100.000 
19.6 

390.000 
13.7 

151.000 
17,1 

301.000 
22,1 

48.000 
3,1 

350.000 
10,8 

150.000 
18,5 

208.000 
19,0 

43.600 
1.5 

96.400 
10,9 

89.400 
6.6 

122.600 
7,9 

102.000 
10,1 

116.000 
3.6 

810.000 

1.096.000 

509.000 

2.850.420 

884.900 

1.364.000 

1.552.530 

1.004.000 

3.254.500 

126.900 697.750 1.373.500 1.935.000 928.000 13.325.360 
1,0 5,2 10,3 14,5 7,0 



Crescimento da Receita Geral e de Impostos 

Ano de 1954 

— 1952 — 
Municipios GERAL 1 DE IMPOSTOS 

Orgada 
A 

Arrecadada 
B 

B Orgada 
C 

Arrecadada 
D 

D 
A C 

1. S. Jose do R. Preto 13.538.000 18.368.721 136 8.300.000 10.632.629 128 

2. Sao Vicente 16.925.000 17.178.780 101 12.400.000 12.432.682 100 

3. Bauru 21.366.000 19.564.543 92 13.281.000 13.177.080 99 

4. Sorocaba 22.781.000 25.165.333 110 12.229.000 13.786.768 113 

5. Ribeirao Preto 20.935.000 28.165.333 135 12.730.500 17.817.856 140 

6. S. Caetano do Sul 29.825.000 27.694.201 93 16.100.000 22.018.484 137 

7. Campinas 67.707.500 75.583.483 112 35.339.600 35.783.433 101 

8. Santo Andre 46.546.035 55.353.321 119 28.540.000 40.916.322 143 

9. Santos 186.610.000 163.992.424 88 73.623.000 83.149.591 113 

Totais 426.233.535 431.066.139 101 212.543.100 249.714.845 117 



GRUPO A 
QUADRO VI 

em 9 Municlpios do Estado de Sao Paulo no trienio 1952-1954 

Em Cr$ 

1954 
GERAL DE IMPOSTOS 

INDICES 
DE CRES- 
CIMENTO 

Orgada Arrecadada F Orgada Arrecadada H F H 
E F E G H G B D 

29.000.000 44.631.165 154 13.250.000 16.412.758 124 243 154 

42.000.000 72.022.630 171 25.650.000 21.099.842 82 419 170 

37.523.000 37.695.005 100 17.776.000 16.776.468 94 193 127 

30.673.600 60.716.711 198 18.395.000 22.220.212 121 241 161 

45.500.000 53.223.443 117 20.250.000 25.521.737 126 189 143 

71.300.000 122.189.276 171 30.900.000 29.697.341 96 441 135 

116.800.000 176.708.134 149 53.879.500 50.125.759 93 230 140 

110.000.000 148.032.094 135 57.500.000 62.563.006 109 267 153 

269.000.000 329.342.020 122 96.475.620 115.137.792 119 201 138 

751.796.600 1.041.560.478 139 334.076.120 359.554.915 108 242 144 
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GRUPOB 
QUADRO I 

Comparagao em 28 Municipios Paulistas entre: 
A) Receita Prevista de Impostos; 
B) Quota Constitucional destinada a Ensino; 
C) Despesa Orgada com Ensino. 

— Ano de 1954 — 
Em Cr$ 

Receita Quota Cons Despesa Or- % de Des- 
Municipios Prevista titucional gada com pesa orgada 

de Impostos 20% Ensino c/ Ensino 

1. Paranapanema 167.500 33.500 64.400 38,44 
2. Cabreiiva 104.500 20.900 74.200 71,00 
3. Aragoiaba da Serra 189.750 37.950 37.600 19,81 
4. Rincao 288.000 45.600 77.800 34,12 
5. Iguape 255.500 51.100 303.110 118,63 
6. Taquarituba 291.000 58.200 88.500 30,41 
7. Ban anal 375.500 75.100 131.400 34,99 
8. Sao Pedro 420.000 84.000 234.00 55,71 
9. Colina 427.500 85.500 100.000 23,39 

10. Presidente Epitacio 715.000 143.000 140.000 19,58 
li. Lavinia 797.000 159.400 263.740 33.09 
12. Sta. Rosa de Viterbo 572.000 114.400 27.400 4,79 
13. Socorro 833.000 166.600 310.100 37,22 
14. Agudos 711.000 142.200 166.200 23,37 
15. Capao Bonito 971.000 194.200 340.000 35,01 
16. Itapecerica da Serra 668.500 133.700 120.100 17,96 
17. Barra Bonita 1.313.500 262.700 357.400 27,20 
IS. Pacaembu 934.000 186.800 118.000 12,63 
19. Mirandpolis 1.250.000 250.000 456.200 36,49 
20. Suzano 1.428.000 285.800 523.200 36,63 
21. Pirajii 1.752.000 350.400 368.840 21,05 
22. Cubatao 3.605.000 721.000 747.200 20,72 
23. S. Cruz do Rio Pardo 2.670.000 534.000 566.000 21,19 
24. Ourinhos 6.375.900 1.275.180 702.700 11,02 
25. Rio Claro 4.602.200 920.440 945.440 20,54 
26. S. Jose dos Campos 5.220.000 1.044.000 1.163.100 22,28 
27. Sao Carlos 6.638.800 1.327.760 1.862.025 28,04 
28. Taubate 8.005.000 1.601.000 1.455.200 18,17 

Totais 51.521.150 10.304.230 11.743.855 22,79 
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Discriminacao das Despesas com Material Permanente 
Ano de 1954 

Municipios 
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1. Paranapanema 7.000 100         
2. Cabreiiva — — — — — — 
3. Aragoiaba da Serra 12.400 100 — — — — 
4. Rincao — — — — — — 
5. Iguape 10.000 50 — — 10.000 50 
6. Taquarituba 40.000 57,1 30.000 42,9 — — 
7. Bananal 10.000 16,7 50.000 83,3 — — 
8. Sao Pedro 12.600 6,2 150.000 74,1 39.960 19,7 
9. Colina 1.000 100 — — — — 
0. Presidente Epitacio — — — — 23.000 100 
1. Lavinia — — — — 15.000 100 
2. Sta. Rosa de Viterbo 10.000 83.3 — — 2.000 16,7 
3. Socorro 12.000 50 — — 12.000 50 
4. Agudos 5.000 100 — — — — 
5. Capao Bonito 15.000 13.0 100.000 87 — — 
6. Itapecerica da Serra 25.000 100 — — — — 
.7. Barra Bonita 14.000 28 — — 36.000 72 
8. Pacaembu   — — — 10.000 100 
9. Mirandopolis 88.400 78 — — 25.000 22 
10. Suzano 150.000 88 — — 20.000 11,8 
11. Piraju 98,000 100 — — — — 
12. Cubatao 347.200 96 — — 14.400 4 
!3. Sta. Cruz do Rio Pardo 64.000 42,3 67,200 44,5 20.000 13,2 
14. Ourinhos 120.000 85,7 — — 20.000 14,3 
15. Rio Claro 97.494 36.4 150.000 56,1 20.000 7,5 
16. Sao Jose dos Campos 340.000 90,4 — — 35.000 9,3 
17. Sao Carlos 130.000 68,4 — — 50.000 26.3 
18. Taubate — — 200.000 100 — — 

Totais 1.609.094 59,2 747.200 27,5 352.360 12,9 



GRUPOB 
QUADRO IV 

e de Consume em 28 Municipios Paulistas 
Em Cr$ 

DE CONSUMO 
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— — 7.000 77,8 2.000 100 —   2.000 22,2 9.000 
— — — — 4.000 100 — — 4.000 100 4.000 
— — 12.400 92,5 1.000 100 — — 1.000 7,5 13.400 
  .—. — — 4.000 100 — — 4.000 100 4.000 
— — 20.000 44,4 25.000 100 — — 25.000 55,6 45.000 
— — 70.000 98,6 1.000 100 — — 1.000 1,4 71.000 
— — 60.000 92,6 4.800 100 — — 4.800 7,4 64.800 
— — 202.560 98,1 4.000 100 — _ 4.000 1,9 206.560 
— — 1.000 14,3 6.000 100 — — 6.000 85,7 7.000 
— — 23.000 69,6 10.000 100 — — 10.000 30,3 33.000 
— — 15.000 75 5.000 100 — — 5.000 25 20.000 
— — 12.000 85,7 2.000 100 — — 2.000 14,3 14.000 
— — 24.000 88,9 3.000 100 — — 3.000 11.1 27.000 
— — 5,000 100 — — — — — — 5.000 
— — 115.000 92.4 9.500 100 — — 9.500 7.6 124.500 
— — 25.000 100 — — — — — — 25.000 
— — 50.000 61,7 30.000 96.8 1.000 3,2 31.000 38.3 81.000 
— — 10.000 52,6 9.000 100 — — 9.000 47.4 19.000 
—   113.400 91.9 10.000 100 — — 10.000 8.1 123.400 
— — 170.000 91.9 15.000 100 — — 15.000 8.1 185.000 
— — 98.000 94,2 6.000 100 — — 6.000 5,8 104.000 
— — 361.600 97.3 10.000 100 — — 10.000 2.7 371.600 
— — 151.200 93,8 10.000 100 — — 10.000 6.2 161.200 
— — 140.000 87.5 20.000 100 — — 20.000 12.5 160.000 
— — 267.494 93 20.000 100 — — 20.000 7.0 278.494 
— — 375 000 90,4 40.000 100 — — 40.000 9.6 415.000 

10.000 5,3 190.000 70.4 60.000 75 20.000 25 80.000 29.6 270.000 
— — 200.000 88.9 25.000 100 — — 25.000 11,1 225.000 

10.000 0,4 2.718.654 88,4 336.300 94,1 21.000 5,9 357.300 11,6 3.075.954 
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1. Paranapanema 2.600 100 
2. Cabreiiva 2.000 19,6 
3. Aragoiaba da Serra 2.000 23,2 
4. Rincao 2.500 33,5 
5. Iguape 5.110 14,2 
6. Taquarituba 2.000 36,3 
7. Bananal 12.000 42,6 
8. Sao Pedro 5.040 38,7 
9. Colina 3.000 9,1 

10. Presidente Epitacio 4.000 36,3 
11. Lavinia 15.940 57,5 
12. Sta. Rosa de Viterbo 9.000 81,8 
13. Socorro 9.000 14,7 
14. Agudos 12.000 12,8 
15. Capao Bonito 1.500 1,8 
16. Itapecerica da Serra 9.000 9,5 
17. Barra Bonita 16.000 40,0 
18. Pacaembu 15.000 33.3 
19. Mirandopolis 25.000 62,5 
20. Suzano 14.000 10,8 
21. Piraju 9.840 70,1 
22. Cubatao 258 600 85.2 
23. Sta. Cruz do Rio Pardo 53.400 36,2 
24. Ourinhos 50.000 13.1 
25. Rio Claro 46.400 16.3 
26. Sao Jose dos Campos 41.700 12.1 27. Sao Carlos 77.000 48,7 28. Taubate 56.0000 12,6 

1.200 11,8 — — — — 
        3.000 40,0 

2.000 5,5 — — — — 
1.500 27,3 — — — — 
1.200 4,2 — — — — 
2.000 15,3 — — — — 
3.000 27,3     3.000 27,3 

10.000 36,0 1.800 6,5 — — 
1.000 9,1 1.000 9,1 — — 
6.000 9,8 20.400 33,4   — 
2.000 21,0 — — 20.000 21,3 
5.000 6,0 42,000 50,3 — — 
3.900 4,1 1.200 1,2 81.000 85,2 
7.460 18,7         
4.000 8,9 —       
5.000 12,5 6.000 15,0     
2.000 1.5 108.000 83,5     
4.200 29,9 — — — — 
5.000 3,4 20.000 13,5 10.000 6,8 
— — 20.000 5,3 60.000 15,8 

6.600 2,3 4.800 1,7 42.000 14,8 
2.000 0.6 20.000 5,8 212.000 61,7 
2.000 1,3 35.000 22,1 34.000 21,5 

— — 20.000 4,5 134.000 30,1 

Totais 759.630 26,6 77.060 2,7 300.200 10,5 599.000 20,9 



Ensino em 28 Municipios Paulistas 

GRUPO B 
QUADRO V 
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_______ 2.600 
_ _ — — 7.000 78,6 _ _ — — 10.200 
______ 3.000 34,9 3.600 41,9 8.600 
— — 2.000 26,7 — J-500 
_ _ 6.000 16,6 — — 3.000 8,3 20.000 55,4 36.110 
500 9 1 — _ _ — — -- 1-500 27,3 5.500 
_ I. _ _ 3.000 0,6 — — 12.000 42,6 28.200 
_ _ 6.000 46,0 — 13.040 

_______ 30.000 90,9 33.000 
— 1.000 9,1 11.000 

— 27.740 
— _ — — — 11.000 

— — 18.000 29,5 _ _ _ _ 7.700 12,6 61.100 
____ — — 40.000 42,5 20.000 21,3 94.000 
_ _ _ _ 12.000 14,4 _ — 23.000 27,5 83.500 
_________ _ 95.100 

— 16.540 41,3 40.000 
________ 26.000 57,8 45.000 

— 4.000 10.0 40.000 
3.000 2.3 2.400 1.9 129.400 

— — — — — 14.040 
— — _ _ 30.000 9,9 10.000 3.3 5.000 1,6 303.600 

2.000 1,35 — — 17.000 11,5 20.000 13,6 20.000 13.6 147.400 
— _ 10.000 2,6 50.000 13.1 64.000 16.8 126.500 33,3 380.500 

34.000 12,0 8.600 3,0 76.000 26.7 48.000 16,9 18.000 6,3 284.400 
5.000 1,5 _ _ 5.000 1,5 50.000 14,5 8.000 2,3 343.700 
5.000 3,2 — _ 5.000 3,2 — — — — 158.000 

35.000 7,9 10.000 4,0 62.000 13,9 110.000 24,7 10.000 2.3 445.000 

81.500 2,9 68.600 2,4 267.000 9,3 351.000 12,3 355.240 12.4 2.859.230 



Crescimento da Receita Geral e de Impostos 
Ano de 1954 

Municipios 
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1. Paranapanema 474.500 441.899 93 83.700 88.090 105 
2. Cabreuva 555.000 516.212 93 95.000 90.021 95 
3. Arag. da Serra 434.300 483.527 111 115.500 113.684 98 
4. Rincao 562.400 783.018 139 166.500 194.570 117 
5. Iguape 736.000 746.770 101 250.000 230.509 92 
6. Taquarituba 497.300 665.471 134 171.800 245.137 143 
7. Bananal 799.000 1.122.216 140 335.500 320.378 95 
8. Sao Pedro 1.187.000 1.207.283 102 336.000 372.866 111 
9. Colina 1.209.500 1.422.848 118 405.000 412.868 102 

10. Pres. Epitacio 1.435.000 1.295.689 90 464.000 472.872 102 
11. Lavinia 1.762.600 739.006 42 588.000 514.106 87 
12. S. R. de Viterbo 788.000 1.076.905 137 460.000 584.537 127 
13. Socorro 1.545.500 1.433.639 93 635.000 645.220 102 
14. Agudos 1.777.000 1.598.507 136 540.000 654.945 121 
15. Capao Bonito 643.000 1.259.480 196 303.500 707.352 233 
16. Itap. da Serra 1.171.500 1.398.937 119 532.000 759.647 143 
17. Barra Bonita 1.247.500 1.804.388 145 541.000 841.414 156 
18. Pacaembu 1.510.000 1.514.281 100 803.500 885.860 110 
19. Mirandopolis 1.872.000 1.861.415 99 1.075.000 1.191.453 111 
20. Suzano 2.080.000 1.902.738 91 1.060.000 1.264.034 119 
21. Pirajii 2.727.500 4.278.339 157 1.227.000 1.732.765 141 
22. Cubatao 1.682.000 2.460.479 146 1.050.000 1.946.558 185 
23. S. C. do R. Pardo 3.540.000 4.154.629 117 1.595.000 2.119.136 133 
24. Ourinhos 4.332.600 5.343.020 123 2.147.000 2.843.232 132 
25. Rio Claro 6.485.000 7.531.926 116 2.745.900 3.599.060 131 
26. S. J. dos Campos 5.596.000 7.616.005 136 3.150.000 4.251.280 135 
27. Sao Carlos 9.484.000 10.002.780 105 4.455.000 5.032.731 131 
28. Taubate 7.737.500 9.330.074 121 4.726.000 5.519.391 117 

Totals 63.272.700 73.991.481 116 29.956.900 37.633.716 126 



GRUPOB 
QUADRO VI 

em 28 Municipios Paulistas no Trienio 1952-1954 
Em Cr$ 

1954 INDICES DE 
CRESCIMENTO GERAL DE IMPOSTOS 
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920.000 984.057 107 167.500 172.261 100 223 196 
890.000 1.059.844 119 104.500 104.352 99 205 116 
825.820 1.562.354 189 189.750 175.696 93 323 155 

1.254.900 1.006.175 80 228.000 191.813 84 128 99 
1.420.000 — — 255.500         
1.000.000 1.176.138 118 291.000 334.264 118 177 140 
1.250.000 1.807.130 145 375.500 365.826 97 161 114 
2.215.000 4.295.172 194 420.000 476.163 113 356 128 
1.340.000 1.708.473 127 427.500 401.644 94 120 97 
2.500.000 5.452.087 218 715.000 851.113 119 421 180 
2.842.100 2.017.092 71 797.000 684.334 86 273 133 
1.500.000 1.607.972 107 572.000 633.830 111 149 108 2.750.000 3.465.646 126 833.000 903.655 108 242 140 
2.020.000 2.777.301 137 711.000 835.767 118 174 128 
2.100.000 3.925.126 187 971.000 628.128 65 312 89 
1.349.000 2.579.602 191 668.500 831.729 124 184 109 
2.410.000 2.489.831 103 1.313.500 805.626 61 138 96 
2.600.000 4.370.583 168 934.000 1.690.054 181 289 191 
4.000.000 5.196.558 130 1.250.000 1.483.248 118 279 124 
3.633.000 4.285.118 118 1.428.000 1.576.571 110 225 125 
4.500.000 5.986.193 133 1.752.000 1.873.282 107 140 108 
6.459.000 7.167.037 111 3.605.000 4.369.857 121 291 224 
6.000.000 8.097.161 135 2.670.000 2.751.991 103 195 130 

12.913.900 17.725.651 137 6.375.900 5.856.480 92 332 205 
14.520.000 18.743.216 129 4.602.200 5.093.862 111 249 142 
10.650.000 13.752.312 129 5.220.000 5.734.706 110 181 135 
17.300.000 28.400.000 164 6.638.800 6.578.229 99 284 131 
16.170.000 18.444.246 114 8.005.000 7.793.835 97 198 141 

127.332.720 170.082.325 134 51.481.150 53.208.336 103 230 141 
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6 — ANEXOS 





FMridade de FHosofla 
CiSncias e Letras 

Bibiioteca Central 

6.1. 

"ANTE-PROJETO DO CAPlTULO "DA EDUCAQAO NACIONAL" 
PARA A CONSTITUigAO BRASILEIRA DE 1934" (*) 

Artigo 1.° — Aos Estados e ao Distrito Federal compete orga- 
nizar, administrar e custear os seus sistemas educacionais, dentro 
dos princi'pios adotados pela Uniao. 

Paragrafo unico — Aos Municipios que dispuserem de rendas 
suficientes, poderao os Estados delegar, por lei ordinaria, a fungao 
de administrar os respectivos aparelhos educacionais. 

Artigo 2.° — Compete a Uniao: 

a) fixar um piano nacional de Educagao, que tenha por ob- 
jetivo oferecer a quantos habitem o territorio brasileiro, 
oportunidades iguais, segundo as suas capacidades; 

b) estimular e coordenar a obra educacional em todo o pais; 

c) exercer, onde quer que se fa^a precise, por deficiencia de 
meios ou de iniciativas, uma agao supletiva; 

d) instituir e manter, nas circunscrigoes territoriais nao auto- 
nomas sistemas educacionais analogos aos dos Estados. 

Artigo 3.° — O piano nacional de Educagao sera executado por 
meio de sistemas gerais, leigos e gratuitos, que compreendam esco- 
las de todos os graus, comuns e especiais, e quaisquer outras insti- 
tuigoes de propositos educativos que venham a ser criadas. 

§ 1.° — A educagao nos estabelecimentos publicos e privados 
visara a formagao integral do homem e do cidadao, desenvolvendo, 
num espirito brasileiro, a consciencia da solidariedade entre os 
povos. 

(») In "O probtema Educacional e a nova Constituicao" — Organizado pela Anociacao Braai- 
leira de Educagao — Cia. Editora Nacional — Sao Paulo — 1934. 



— 172 — 

§ 2.° — A educagao primaria sera obrigatoria, estendendo-se a 
obrigatoriedade progressivamente ate os 18 anos, no processo edu- 
cative ulterior. 

§ 3.° — O ensino particular deve submeter-se, na sua organiza- 
gao e no seu funcionamento, as normas fixadas nas leis ordinarias 
da Uniao e dos Estados. 

Artigo 4.° — O piano nacional de Educagao a que se refere o 
artigo 2.°, uma vez promulgado, nao podera sofrer qualquer alte- 
ragao senao apos seis anos completos de execugao. 

Paragrafo unico — Modificado, no todo ou em parte, nos ter- 
mos deste artigo, so apos identico prazo de seis anos podera sofrer 
nova alteragao. 

Artigo 5.° — Para manutengao e desenvolvimento dos sistemas 
educacionais, a Uniao, os Estados e o Distrito Federal constituirao 
os respectivos fundos de educagao. 

§ 1° — O fundo de educagao nacional sera constituido de uma 
percentagem nao inferior a 10% da renda dos impostos da Uniao, 
de impostos e taxas especiais e outros recursos financeiros even- 
tuais. 

§ 2.° — O fundo de educagao dos Estados e do Distrito Fe- 
deral sera constituido de percentagens das rendas de impostos 
estaduais e municipais nao inferiores a 20% do total das respec- 
tivas receitas, de impostos e taxas especiais que Ihe forem des- 
tinados e de outros recursos financeiros eventuais. 

§ 3.° — Dos fundos de educagao uma percentagem fixada em 
lei ordinaria sera destinada ao custeio de bolsas de estudos mu- 
nicipais, estaduais e nacionais para prover a educagao, em todos 
os graus e especialidades, dos alunos de excepcional capacidade. 

Artigo 6.° — A Uniao estabelecera no Ministerio apropriado 
um Conselho Nacional de Educagao, como respectivo orgao exe- 
cutivo e tecnico. 

§ 1° — Ao Conselho Nacional de Educagao compete exercer 
a fungao que cabe a Uniao, de estimular e coordenar a obra edu- 
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cacional em todo o pai's, administrar o fundo de Educagao, e su- 
perintender as demais atividades educativas federals. 

§ 2.° — Fica ressalvada a autonomia da administragao mllitar 
no que disser respeito as suas instituigoes de ensino de carater es- 
pecializado. 

Artigo 7.° — Os Estados e o Distrito Federal manterao conse- 
Ihos e Departamentos de Educagao, com autonomia tecnica, admi 
nistrativa e financeira. 

§ 1° — Aos Conselhos de Educagao dos Estados e do Distrito 
Federal compete administrar e superintender os respectivos siste- 
mas educacionais, por intermedio de departamentos de Educagao. 
seus orgaos executives. 

§ 2.° — Compete privativamente aos Conselhos de Educagao 
aprovar os regulamentos e pianos apresentados pelos Departamen- 
tos e fazer a necessaria distribuigao de despesas. 

Artigo 8.° — Em leis ordinarias da Uniao, dos Estados e do Dis- 
trito Federal, propostas pelos Conselhos de Educagao, serao fixa- 
das as normas especificas para a organizagao dos corpos tecnicos. 
docentes e administrativos do aparelho educacional, com o fim d<- 
liberta-lo de quaisquer influencias pertubadoras, e assegurar ao 
seu pessoal, em regime proprio, as melhores condigoes de recruta- 
mento e o maximo de estimulos permanentes a sua especializagao 
e eficiencia. 

Sala das Sessoes da V Conferencia Nacional de Educagao, aos 
31 de Dezembro de 1932, em Niteroi, Estado do Rio de Janeiro 

Pela Comissao dos 32, a mesa diretora dos trabalhos 

aa) Fernando de Azevedo 
Presidente 

Diniz Junior 
Secretario 

Americo Wanick 
Secretario". 





6.2. 

JUSTIFICAgAO DO ANTE-PROJETO DO CAPITULO "DA EDU- 
CAQAO NACIONAL PARA A CONSTITUigAO DE 1934 (*) 

"A Comissao especial, designada pela Associagao Brasileira de 
Educagao, para dar parecer sobre o tema: "Quais as atribuigoes 
respectivas dos governos federal, estaduais e municipais, relativa- 
mente a educagao", preferiu a um longo estudo doutrinario, orga- 
nizar um corpo de disposigoes organicas e codificadas, de modo a 
poder servir de capitulo sobre a educagao nacional para o ante- 
pro jeto da Constituigao. 

So depois de aprovados esses principios e disposigoes basicas, 
poderia a Comissao sentir-se autorizada para o estudo minudente 
das atribuigoes dos poderes publicos, nas esferas fundamentais, da 
Uniao, do Estado e dos Municipios, atribuigoes que, no final de con- 
tas, decorrerao do que prevalecer, no ponto de vista constitucional. 

O trabalho apresentado compreende a fixagao da Competencia 
em materia educativa, da Uniao, dos Estados e dos Municipios, a 
constituigao dos orgaos por que se deve exercer aquela competencia 
e a determinagao dos recursos necessarios ao cumprimento das atri- 
buigoes . 

Competencia, em materia educativa, da Uniao, dos Estados 
e dos Municipios. 

Depois de estudos demorados, veio a prevalecer na Comissao, a 
doutrina de que a Uniao, como poder central, deveria caber a fun- 
cao de elaborar um piano geral de educagao, para todo o pais, piano 
que obedeceria a caracteristicos fixados pela propria Constituigao 
e teria flexibilidade e extensao necessarias para permitirem o li- 
vre desenvolvimento de iniciativas regionais e locais e a adaptagao 
as condigoes diversissimas do meio brasileiro. 

(•) In op. dt. 
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Os caracteristicos da educagao nacional fixados pelo ante-pro- 
jeto submetido a discussao, sao suficientemente gerais para que se 
nao impega o desdobramento de um piano daquela natureza. 

Com efeito, apenas se diz, no ante-projeto que a educagao na- 
cional deve ser a democratica, isto e, destinada a oferecer a todos o> 
brasileiros as mesmas oportunidades de ordem educacional, limita- 
das tao somente pelas suas diferentes capacidades; — humana, isto 
e, destinada a formagao integral do homem e do cidadao, de modo 
que a sua condigao de brasileiro, nao o torne despercebido da neces- 
saria solidariedade de todos os povos; — e geral, leiga e gratuita. 
jsto e, destinada a nao estabelecer, entre os educandos, nenhuma 
restrigao ou diversificagao seja de ordem social, doutrinaria ou re- 
ligiosa ou economica. 

Os fundamentos que justificam a adogao desses caracteristicos 
essenciais ja se acham na consciencia brasileira, que se formou sob 
o impulse das tendencias de democracia, liberdade e solidariedade 
humana. Romperiamos com a tradigao republicana nacional, no que 
ela tern de mais caracteristico, se contrariassemos a vocagao de li- 
berdade social e mental que marca a nossa evolugao piiblica. 

Ora, os principios assentados no ante-projeto encontram a sua 
justificativa, exatamente nesse grande esforgo de fugir as divisoes 
e lutas de classes e de religiao, para fundar, deste lado do Atlantico, 
uma Nagao livre, social e espiritualmente, e cujos filhos tenham. 
todos, oportunidades proporcionais as suas capacidades. 

Nao pareceu, assim, a Comissao que fossem indispensaveis Ion- 
gos arrazoados para fortalecer a decisao a que ela depressa chegou. 
de que nao se podiam abandonar conquistas dessa natureza. 

Resta examinar o ponto de vista em que se colocaram os auto- 
res do ante-projeto entregando a Uniao a competencia, tao somen- 
te, da fixagao de um piano educacional, cuja execugao devera coor- 
denar e estimular, exercendo uma agao supletiva, onde se fizer pre- 
ciso, por deficiencia de meios e de iniciativas. Transferiu-se da 
Uniao para os Estados, a competencia de organizar, administrar e 
custear os sistemas educacionais. 

Os argumentos que venceram o longo debate sob re esse assun- 
to sao numerosos e nao podem ser expostos nesta apresentagao sin- 
gela do ante-projeto. 
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Basta que acentuemos a necessidade de adaptagao regional e lo- 
cal dos diferentes sistemas educativos, nao somente as condigoes de 
meio, como aos recursos materiais e humanos, adaptagao que nao 
poderia ser realizada pela Uniao. A esse argumento de natureza 
intrmseca, ao proprio organismo educative e a sua administragao, 
junta-se o da necessidade de se estimular o sentimento de responsa- 
bilidade, o que nao se pode conseguir sem liberdade de organiza- 
gao e iniciativa. A uniformizagao federal do ensino viria retirar, 
fatalmente, a vitalidade as instituigoes educativas que vegetariam, 
por ai, sob a compressao uniformizante e longinqua do poder federal. 
For ultimo, mas nem por isso argumento de menor forga, impres- 
sionou a Comissao a necessidade de variedade para que se permi- 
risse a livre experimentagao e a vitoria do melhor, pelo seu proprio 
merito e nao por imposigao legal. 

fisses argumentos e varios outros ainda, levaram-nos a conclu- 
sao de que se tornava indispensavel dar aos Estados completa au- 
lonomia na organizagao e administragao dos sistemas educacionais 
locais. 

A competencia da Uniao se estende, entretanto, a fixagao do 
piano geral, a coordenagao suprema das atividades educativas na- 
cionais, e ao exercicio de uma agao estimulante, ampla e vigorosa. 

Como conseguir tudo isso? Fixado o piano geral, cuja estrutura 
devera ser, como destacamos anteriormente, de extrema amplitude 
e flexibilidade, a agao coordenadcra e estimuladora se exercera, so- 
bretudo, pela informagao. 

A informagao e a unica forga legitima para a compressao de or- 
ganismos autonomos e cuja capacidade de se dirigirem a si mesmos 
queremos respeitar, acima de tudo. 

A Uniao, tomando a si, o estudo dos sistemas educacionais e 
mantendo um servigo permanente e autorizado de inqueritos, pes- 
quisas e informagoes, atuard como uma poderosa forga intelectual 
na diregao da educagao nacional. 

Nao fica, porem, encerrada dentro desse circulo, apesar de to- 
das as suas imensas possibilidades, a competencia federal. A Uniao 
podera exercer uma agao supletiva onde quer que se torne precise. 
Nao diz o ante-projeto, expressamente, como se exerce tal agao, mas 
as condigoes que estabelece para a aplicagao desse poder conferido 
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ao govemo central — "onde quer que se faga precise por deficien- 
cia de recursos e iniciativa" — estao a indicar que duas formas po- 
de assumir a agao do poder federal — a subvengao ou a instituigao 
direta de organismos de ensino, conforme seja o caso ausencia de 
recursos ou de iniciativas. 

E, assim, ficara a Uniao livre para deliberar sobre os proprios 
estabelecimentos que mantem presentes. Podera conserva-los no ca- 
rater de suplementos aos sistemas educativos ou entrega-los aos Es- 
tados, acompanhados das subvengoes necessarias, conforme Ihe pa- 
rega mais oportuna ou mais conveniente. 

A tendencia de descentralizagao administrativa nao chegou. 
entretanto, a levar a Comissao a entregar aos municipios a diregao 
dos seus sistemas locais de ensino. Razoes provenientes de nossa 
evolugao historica, do estado embrionario da maioria dos munici- 
pios brasileiros, como ainda da necessidade de orientagao especiali- 
zada e tecnica dos sistemas educacionais, militaram a favor da cen- 
tralizagao parcial dos sistemas educacionais nos Estados. 

Ficou, todavia, prescrito que se nao fecharia a porta da autono- 
mia educativa, os municipios capazes pelas suas rendas e pelo seu 
desenvolvimento cultural. A esses, os Estados poderao delegar a 
atribuigao de organizar e administrar os sistemas educativos locais. 

Salvaram-se, assim, as vantagens da diregao local que, sem pre- 
juizo da unidade de orientagao, continua a caber ao Estado. 

Orgaos da administragao nacional e estaduais da educagao. 

Fixadas as atribuigoes da Uniao, dos Estados e dos Municipios, 
competia a Comissao constituir os orgaos de diregao e administra- 
gao da educagao nacional. 

A proposta que ai esta, confere, aos servigos educacionais com- 
pleta autonomia administrativa, tecnica e financeira. 

A experiencia brasileira, como a de outros povos, aconselhou a 
libertar a educagao de quaisquer restrigoes, bem como de qualquer 
mfluencia politica ou administrativa dos demais orgaos do Estado. 
Sendo, como e, um servigo de ordem permanente, cujos interesses 
nao se podem nortear pelo jogo das oportunidades ou praxes, seria 
um crime, continuar a conservar a educagao presa das injungoes 
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partidarias ou politicas, ou das inj undoes, arbitrio, ou rotinas admi- 
nistrativas e burocraticas. 

A educagao, no ante-projeto submetido a discussao, constitui um 
servigo independente e autonomo, dirigido e administrado por Con- 
selho Nacional e Estaduais e Departamentos Tecnicos. igualmente 
jMacional e Estaduais. 

Por esse meio nao se garante, tao somente, a integridade e a in- 
dependencia do servigo de educagao, mas se promove ainda a for- 
magao da consciencia tecnica e profissional em questoes educativas, 
libertando-se assim o pais do empirismo improvisador ou do arbi- 
trio anarquico das administragoes puramente politicas em educagao. 

Fundos de Educagao 
Complemento dessa autonomia administrativa e tecnica, e a au- 

tonomia financeira que ficou assegurada, no ante-projeto, pela cons- 
tituigao dos fundos de educagao. 

Sao eles nacional e estaduais e se organizam por meio de impos- 
tos especiais e percentagens sob re as rendas da Uniao, dos Estados e 
dos Municipios. A medida e de tal importancia que se justifica por 
si mesma. Sem ela, tudo mais nao sera senao palavra i mi til, cuja 
execugao se nao podera garantir. As percentagens foram fixadas 
dentro do minimo indispensavel para o desenvolvimento progressi- 
ve da educagao, em um pais onde as necessidades sao de todos co- 
nhecidas e proclamadas. 

Acredita a comissao que a se modificarem, sejam para mais, 
nunca para menos, se e que desejamos salvar o pais da sua inefi- 
ciencia em materia educativa. 

Os municipios contribuirao para os fundos estaduais, estando, 
entretanto, subentendidos que Ihes seja dado o governo dos fundos 
locais de educagao, nos casos em que Ihe for reconhecida autonomia 
para a diregao dos sistemas educativos municipais. 

Submetendo a discussao e aprovagao da Comissao dos Trinta 
e Dois, o ante-projeto em aprego, a Comissao dos Dez espera os re- 
sultados desse debate, para poder elaborar o esbogo do piano de 
educagao nacional, bem como o estudo especificado das atribuigoes 
federal, estaduais e municipais em relagao a educagao. 

Pela Comissao dos Dez 
(a) Anisio S. Teixeira Presidente. 





6.3. 

DECRETO-LEI 4.958, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1942, INSTITUIN- 
DO O FUNDO NACIONAL DE ENSINO PRIMARIO 

"Artigo 1.° — Fica instituido o Fundo Nacional de Ensino Pri- 
mario. 

Artigo 2.° — O Fundo Nacional de Ensino Primario sera forma- 
do pela renda proveniente dos tributes federais que para esse fim 
vierem a ser criados. 

Paragrafo unico — Os recursos e a aplicagao do Fundo Nacio- 
nal de Ensino Primario deverao figurar no orgaraento da receita 
e da despesa da Uniao, regendo-se a materia pela legislagao federal 
de contabilidade. 

Artigo 3.° — Os recursos do Fundo Nacional de Ensino Prima- 
rio se destinarao a ampliagao e melhoria do sistema escolar pri- 
mario de todo o pais. Fsses recursos serao aplicados em auxilios a 
cada um dos Estados e Territorios e ao Distrito Federal, na confer- 
midade de suas maiores necessidades. 

Artigo 4.° — Fica o ministro da Educagao autorizado a assinar, 
com os governos dos Estados, Territorios e Distrito Federal, o Con- 
venio Nacional de Ensino Primario, destinado a fixar os termos 
gerais nao so da agao administrativa de todas as unidades federa- 
tivas relativamente ao ensino primario mas ainda da cooperagao 
federal para o mesmo objetivo. 

Artigo 5.° — A concessao de auxilio federal para o ensino pri- 
mario dependera, em cada caso, de acordo especial, observados os 
termos gerais do Convenio Nacional de Ensino Primario e as dis- 
posigoes regulamentares que sobre a materia forem baixadas pelo 
Presidente da Republica". 





6.4. 

TEXTO DO CONVENIO NACIONAL DE ENSINO PRIMARIO 

(Celebrado entre a Uniao, os Estados, o jDistrito Federal e o Terri- 
torio do Acre, em cumprimento do artigo 4.° do Decreto-lei 4.958, de 
14 de novembro de 1942, e ratificado pelo Decreto-lei federal 5.293, 
de 1 de mar?© de 1943 e pelo Decreto-lei estadual 13.440, de 30 de 

junho de 1943). 

"A Uniao, representada pelo Ministro da Educagao e Saude, 
por uma parte, e, por outra parte, os Estados de Alagoas, Amazo- 
nas, Bahia, Ceara, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sao Paulo e Sergipe, o Distrito Federal e o Territorio do Acre, re- 
presentados pelos chefes de sens respectivos governos ou seus de- 
legados autorizados, presentes no palacio Monroe, no Rio de Janei- 
ro, aos dezesseis de novembro de mil novecentos e quarenta e dois, 
resolvem firmar o seguinte Convenio Nacional de Ensino Primario: 

Clausula Primeira 

A Uniao cooperara financeiramente com os Estados e com o 
Distrito Federal, mediante a concessao do auxilio federal, para o 
fim do desenvolvimento do ensino primario em todo o pais. Esta 
cooperagao estara limitada, em cada ano, aos recursos do Fundo 
Nacional de Ensino Primario, criado pelo Decreto-lei 4.958, de 14 
de novembro de 1942, e far-se-a de conformidade com as maiores 
necessidades de cada uma das unidades federativas. 

Clausula Segunda 

A Uniao sempre que o solicitar qualquer das unidades federa- 
tivas, prestar-lhe-a toda a assistencia de ordem tecnica para o fim 
da mais perfeita organizagao de seu ensino primario. 
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Clausula Terceira 

Os Estados, signatarios do presente Convenio comprometem-se 
a aplicar no ano de 1944, pelo menos quinze por cento da renda pro- 
veniente de sens impostos, na manutengao, ampliagao e aperfeigoa- 
mento do seu sistema escolar primario. Esta percentagem minima 
elevar-se-a a dezesseis, a dezessete, a dezoito, a dezenove e a vinte 
por cento, respectivamente, nos anos de 1946, de 1947, de 1948 e 
1949. Nos anos seguintes, sera mantida a percentagem minima re- 
lativa ao ano de 1949. Os Estados, que ora estejam aplicando, no 
ensino primario, mais de quinze por cento da renda proveniente de 
seus impostos, nao diminuirao essa percentagem de aplicagao em 
conseqiiencia da assinatura do presente Convenio. Todos os Esta- 
dos se esforgarao no sentido de que as percentagens acima indica- 
das possam ser ultrapassadas. 

Clausula Quarta 

O orgamento do Distrito Federal adotara, relativamente a des- 
pesa com o ensino primario, os mesmos criterios fixados na clau- 
sula anterior. A Uniao assegurara a observancia desses criterios 
quanto a despesa com o ensino primario nos Territorios. 

Clausula Quinta 

Os governos dos Estados realizarao, sem perda de tempo um 
convenio estadual de ensino primario com as administragoes mu- 
nicipais para o fim de ser assentado o compromisso de que cada 
Municipio aplique, no ano de 1944, pelo menos dez por cento da ren- 
da proveniente de seus impostos, no desenvolvimento do ensino pri- 
mario, elevando-se esta percentagem minima a onze, a doze, a 
treze, a catorze e a quinze por cento, respectivamente, nos anos de 
1945, 1946, 1947, 1948 e 1949. A percentagem minima relativa ao ano 
de 1949 manter-se-a nos anos posteriores. O modo de aplicagao dos 
recursos municipais destinados ao ensino primario sera determina- 
do no referido convenio ou em acordos especiais. 

Clausula Sexta 

As repartigoes encarregadas da administragao do ensino pri- 
mario nos Estados, no Distrito Federal e no Territorio do Acre ar- 
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licular-se-ao com as repartigdes competentes do Ministerio da Edu- 
catjao e Saude para o fim da reci'proca remessa de dados e infor- 
magoes, que possibilitem um maior estudo e conhecimento do pro- 
blema do ensino primario no pais. 

Clausula Setima 

O presente Convenio sera ratificado, de uma parte, por De- 
creto-lei federal e de outra parte, por decretos-leis estaduais". 





6.5. 

TEXTO DO CONVENIO ESTADUAL DO ENSINO PRIMARIO 

(Firmado com todos os municipios do interior, em cumprimento a 
clausula quinta do Convenio Nacional de Ensino Primario e ratifi- 

cado pelo Decreto-lei 13.732, de 14 de dezembro de 1943. 

Clausula Primeira 

Os Municipios signatarios do presente Convenio comprometem- 
se a aplicar, no ano de 1944, pelo menos dez por cento da renda pro- 
veniente dos seus impostos na manutengao, ampliagao e aperfei- 
(joamento dos servigos de ensino primario. Esta percentagem mini- 
ma elevar-se-a a 11, 12, 13, 14 e 15 por cento, respectivamente, nos 
anos de 1945, 1946, 1947, 1948 e 1949. Os municipios que ora este- 
iam aplicando, no ensino primario, mais de dez por cento da renda 
proveniente dos seus impostos nao diminuirao essa percentagem de 
aplicagao em conseqiiencia da assinatura do presente convenio. To- 
dos os Municipios se esforgarao no sentido de que as percentagens 
acima indicadas possam ser ultrapassadas. 

Clausula Segunda 

Os Municipios destinarao 10 por cento da cota reservada ao 
ensino primario ao Servigo de Caixa Escolar, entregues em duas 
parcelas iguais, em margo e setembro; de 10 e 20 por cento aos ser - 
vigos de predios para a escola primaria, seja na amortizagao da di- 
vida contraida para com o Estado (30% do custo) pela construgao 
ou aquisigao de predios em seu territorio, seja no aluguel, cons- 
trugao, aquisigao ou conservagao de predios, de acordo com as ne- 
cessidades municipais. 
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Clausula Terceira 

Os auxilios e contribuigoes dos Municipios para a assistencia 
dentaria, manutengao de alunos pobres e sopa escolar, ficarao a car- 
go do Servigo da Caixa Escolar, alem dos que a este competirem. 

Clausula Quarta 

A importancia restante da quota do ensino primario, sera des- 
tinada a aplicagao habitual com os servigos destes ensinos, de acor- 
do com os compromissos anteriores, ou com os novos que vierem a 
tornar-se necessarios tendo neste ultimo caso preferencia: 

a) as despesas com construgao, compra, adaptagao, restaura- 
gao ou conservagao de predios escolares para grupos, es- 
colas isoladas, escolas tipicas rurais isoladas ou duplas; 

b) as despesas com servigos de inspegao; 
c) as despesas com servigos de assistencia ao escolar, neces- 

sitado. 

Clausula Quinta 

O Estado obriga-se a destinar a importancia de Cr$ 60.000.000,00 
(sessenta milhoes de cruzeiros) dentro de 5 anos, em parcelas iguais 
de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhoes de cruzeiros) a construgao, com- 
pra, adaptagao e restauragao de predios escolares para o ensino pri- 
mario, no Interior, conforme lei especial. Obriga-se o Estado a criar 
o quadro de pessoal docente e administrativo necessario ao bom 
desempenho dos servigos do ensino primario e das instituigoes au- 
xiliares que Ihe couberem cuidar bem como a prestar toda a assis- 
tencia tecnica solicitada pelos Municipios para a mais perfeita or- 
ganizagao dos servigos do ensino primario. O Estado se comprome- 
te tambem a aplicar nos servigos do ensino primario, de todos os 
seus municipios, de acordo com as suas maiores necessidades, o au- 
xilio federal obtido por forga do Convenio firmado com a Uniao. 

Clausula Sexta 

Para orientagao dos servigos e fiscalizagao da observancia do 
que ora se estatue, sera criada uma "Comissao de Execugao do Con- 
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venio Estadual do Ensino Primario", composta de tres membros, a 
saber, um representante do Departamento das Municipalidades, de- 
signado pelo seu Diretor Geral, um representante da Secretaria da 
Educagao e Saude Publica, designado pelo Secretario, e um tercei- 
ro de livre escolha da Interventoria Federal. Os trabalhos da Co- 
missao nao serao remunerados. 

Clausula Setima 

As diferentes verbas destinadas ao ensino primario conforme 
estabelecidas neste Convenio, serao utilizadas em parte ou todo, se- 
rao agregadas as consignagoes similares do orgamento subseqiiente. 
Os excesses eventuais de despesa, em cada verba, verificados num 
ano, poderao ser, analogamente compensados por dedugao nos exer- 
cicios seguintes. Na impossibilidade desta transferencia serao des- 
tinados ao Servigo da Caixa Escolar. 

Clausula Oitava 

As modificagoes aconselhadas bem como as dificuldades surgi- 
das na aplicagao deste Convenio poderao ser resolvidas por acor- 
do entre as partes contra tan tes de vez que nao haja diminuigao das 
percentagens estatuidas na clausula primeira. 

Clausula Nona 

O presente Convenio, que vigorara ate 31 de dezembro de 1949, 
sera ratificado, de uma parte, por Decreto-lei estadual, e de outra 
parte, por Decretos-leis municipais". 





6.6. 

DECRETO N.0 19.513, DE 25 DE AGOSTO DE 1945, REGULARI- 
ZANDO A CONCESSAO DE AUX1LIO FEDERAL PARA O 

ENSINO PRIMARIO 

"Artigo 1.° — Os recursos do Fundo Nacional de Ensino Pri- 
mario instituido pelo Decreto-lei n.0 4.958, de 14 de novembro de 
1942, serao anualmente aplicados, sob a especie de auxi'lios federals, 
com o objetivo de promover a ampliagao e a melhoria dos sistemas 
escolares de ensino primario de todo o pals. 

Artigo 2.° — O auxilio federal para o ensino primario sera con- 
cedido a cada um dos Estados e Territorios e bem assim ao Distrito 
Federal, de conformidade com as suas maiores necessidades. 

§ 1.° — As maiores necessidades, em cada unidade federativa, 
serao avaliadas segundo a proporgao de numero de criangas, entre 
sete e onze anos de idade, que nao estejam matriculadas em esta- 
belecimento de ensino primario. 

§ 2.° — Serao levados em conta, para o calculo, o numero, em 
todo o pais, e o numero, em cada unidade federativa, de criangas 
em idade escolar nao matriculadas, de forma que a relagao por- 
centual desses mimeros corresponda a distribuigao porcentual dos 
recursos disponiveis em cada exercicio financeiro. 

Artigo 3.° — O calculo de que trata o artigo anterior, sera ba- 
seado nos seguintes criterios: 

1. A populagao escolar primaria correspondera a 12,5% da 
populagao geral, tomando-se, para a apreciagao em cada ano, os da- 
dos do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

2. A matricula do ensino primario sera estimada segundo os 
dados do ultimo levantamento apurado pelo Servigo de Estatistica 
aa Educagao e Saude do Ministerio da Educagao e Saude. 



— 192 — 

Artigo 4.° — Os auxflios federals, provenientes do Fundo Nacio- 
nal de Ensino Primario, serao aplicados nos termos seguintes; 

1. A importancia correspondente a 70% de cada auxilio fe- 
deral destinar-se-a a construgoes escolares. Os projetos deverao ter 
aprovagao previa do Ministerio da Educagao e Saude. As obras se- 
rao executadas pela autoridade administrativa de cada unidade fe- 
derativa interessada, correndo as despesas. no todo ou em parte, por 
conta do auxilio federal concedido. 

2. A importancia correspondente a 25% de cada auxilio fe- 
deral sera aplicada na educagao primaria de adolescentes e adultos 
analfabetos, observados os termos de um piano geral de ensino su- 
pletivo, aprovado pelo Ministerio da Educagao e Saude. 

3. A importancia correspondente a 5% de cada auxilio federal, 
converter-se-a em bolsas de estudo destinadas ao aperfeigoamento 
tecnico do pessoal dos servigos de inspegao e orientagao do ensino 
primario a criterio do Institute Nacional de Estudos Pedagogicos. 

Artigo 5.° — A concessao de auxilio federal para o ensino pri- 
mario dependera, em cada caso, de acordo especial, celebrado entre 
o Ministro da Educagao e Saude e o representante devidamente au- 
torizado da unidade federativa interessada, atendidos os criterios 
gerais indicados nos artigos anteriores, e mediante previa autori- 
zagao do Presidente da Republica. 

§ 1.° — Os acordos referentes a cada exercicio financeiro serao 
assinados no seu inicio, ou mesmo antes, desde que esteja decretado 
o orgamento federal correspondente. 

§ 2.° — Ao Ministerio da Educagao e Saude incumbira, por in- 
termedio de sua competente repartigao administrativa, fiscalizar, em 
todos os seus termos, a execugao dos acordos especiais celebrados 
na forma do presente artigo. 

Artigo 6.° — Para que possa receber o auxilio federal destinado 
ao ensino primario, cada unidade federativa devera comprovar que 
satisfez, no ano anterior, os compromissos assumidos com a Uniao, 
em virtude do Convenio Nacional de Ensino Primario, celebrado a 
16 de novembro de 1942. 
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Artigo 7.° — Os acordos especiais para a concessao do auxilio 
federal para o ensino primario, no corrente ano, poderao ser assi- 
nados ate 31 de dezembro ficando a entrega do auxilio na dependen- 
cia de que a unidade federativa interessada haja cumprido todas as 
clausulas do Convenio Nacional de Ensino Primario, assinado a 16 
de novembro de 1942". 





6.7. 

O AUX1LI0 FEDERAL AOS ESTADOS EM MATERIA DE ENSI- 
NO; COMO PODE SER AUMENTADO E SOB QUE BASES 

DEVE SER ESTABELECIDO (*) 

(Relatorio da Comissao Especial incumbida de estudar o problema) 

"1. E' indispensavel que o governo federal aumente o auxflio 
financeiro aos Estados em materia de educa^ao. 

Nao sao poucas as vozes que, desde a epoca imperial, vem cla- 
rnando contra a disparidade da arrecadagao tributaria feita pelo 
governo nacional em comparagao com a obtida pelos governos pro- 
vinciais ou estaduais e pelos locais. De acordo com os dados conti- 
dos no Anuario Estatistico do Brasil, em 1947 a Uniao arrecadou 
de impostos 59,6%, os Estados 34,1% e os municfpios 6,4% (Ano IX, 
])g. 469). Segundo os entendidos no assunto, as tranferencias tri- 
butarias feitas pela Constituigao de 1946 nao alteram substancial- 
mente a situagao. 

Sendo antiga a disparidade que acabamos de notar, de ha mui- 
to se tornava imperiosa a necessidade do auxilio federal a fim de 
remediar as graves lacunas educacionais observadas no pais. As con- 
•ribuigoes concedidas intermitentemente para a nacionalizagao do 
ensino primario no sul seguiu-se, em 1942, uma iniciativa de cara- 
ter permanente, a criagao do Fundo Nacional do Ensino Primario. 
Segundo o relatorio do Dr. Lourengo Filho, por esse Fundo tern 
sido distribuida uma media de cerca de 100 milhoes de cruzeiros 
por ano. Sao inegaveis os beneficios resultantes da construgao de 
um grande mimero de predios escolares e da campanha de alfabe- 
tizagao de adultos. 

Mas a Constituigao de 1946 determina que a Uniao aplicara 
nunca menos de 10% da renda resultante dos impostos na manuten- 

(*) In Anais da 10a. Conferencia Nacional de Educa(ao — PubIica;ao da Associa^ao Brasileira 
de Educagao — Rio de Janeiro — pgs. 320-325. 
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qao e desenvolvimento do ensino. Segundo se ve no relatorio do 
Dr. Romulo de Almeida "todas as despesas da Uniao com educagao 
apenas atingem a 6,8% da receita tributaria", muito aquem, pois, 
da obrigagao constitucional. 

Quando for estritamente cumprido o dispositive constitucio- 
nal, aumentarao consideravelmente os recursos federals para a edu- 
cagao. Em tal caso, a Comissao acha que uma grande parte desse 
aumento deve ser aplicada sob a forma de auxilio aos Estados. Pa- 
rece-nos de todo desaconselbavel criar-se a sombra dos poderes fe- 
derals um extenso sistema de ensino. Nao so esta criagao seria con- 
traria ao espirito do regime federative, como tambem surgiriam 
dificuldades insuperaveis a administragao eficiente de um tal sis- 
tema. 

2. Deve ser criado o Fundo Nacional de Educagao, o qual 
abrangera os diversos ramos e graus de ensino e fornecera recursos 
a administracao federal para intensificar o estimulo tecnico aos ser- 
vigos estaduais. 

E' dsisnecessario justificar esta medida, embora adiante tenha- 
mos que Ihe acrescentar alguns esclarecimentos. Cumpre desde ja 
acentuar que a adogao da mesma deve ser precedida, primeiro de 
uma verificagao cuidadosa das deficiencias educacionais do pais, e 
depois da capacidade financeira da Uniao, dos Estados e dos mu- 
nicipios. Esta verificagao seria feita por uma comissao composta 
de representantes dos servigos educacionais dos Estados e da Uniao 
e de representantes das associagoes educacionais a que se reuni- 
riam economistas e estatisticos. O relatorio do Dr. Romulo de Al- 
meida contem sugestoes interessantes sobre impostos que podem 
ser aumentados ou criados, para a formagao do Fundo Nacional. 
Desta maneira se permitira que o governo federal va alem da obri- 
gagao constitucional, a fim de atender as necessidades imperiosas 
do desenvolvimento economico de todo o pais. 

3. A aplicacao do Fundo Nacional de Educagao devera ser 
regulada em lei especial que determine um prazo durante o qual 
vigorara a concessao anual do auxilio aos Estados. 

Assim, pois, o governo verificara primeiro, atraves dos estudos 
da comissao acima referida, quanto a Uniao podera e devera gastar 
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em auxilio aos Estados durante um periodo, digamos de cinco anos. 
Depois enviara ao Congresso um ante-projeto de lei que fixara a 
importancia a ser concedida anualmente. E' obvia a necessidade 
deste compromisso do Congresso. A possibilidade da supressao brus- 
ca e injustificada de auxilio constitui um estorvo ao trabalho de pla- 
nificagao estadual. 

4. A lei federal deveria ser concisa e determinar que o crite- 
rio matematico da distribuigao do auxilio aos Estados seja estabele- 
cida em regulamento elaborado pelo Conselho Nacional de Educa?ao. 

Nada e mais intoleravel do que deixar a distribuigao do auxi- 
lio federal aos Estados ao arbitrio da administragao. Todos sabem 
como as preferencias partidarias e pessoais invadem o campo on- 
de os recursos governamentais se depositam sem protegao. Mas nao 
e facil tarefa tragar um criterio equitativo. Matematicos, economistas, 
estatisticos e especialistas nos diversos ramos das atividades hu- 
manas se tern esfalfado, em diversos paises, a procura da formula 
ideal e parece que ainda nao a encontraram. Nos relatorios dos Drs. 
Paulo Sa e Gustavo Lessa se encontram exemplos de criterios se- 
guidos em dois paises que tern uma longa experiencia de auxilio 
nacional. Os Drs. Octavio Martins, Paulo Sa e Romulo de Almeida 
fazem sugestoes a respeito. 

A formula mais simples tern sido experimentada entre nos e 
em muitas outras terras: e a das percentagens. O governo nacional 
ontra, digamos com 50% das despesas a efetivar em um determi- 
nado servigo, e os governos beneficiados entram com os restantes 
50%. Tal formula tern a vantagem de estimular o espirito de pro- 
gresso, mas, por outro lado, nao e propicia as regioes de menores 
recursos. 

Em vista das dificuldades apontadas e do pouco tempo dis- 
ponivel, a Comissao nao se julgou autorizada a recomendar um cri- 
terio para a distribuigao do auxilio federal aos Estados em materia 
de educagao. A maioria dos seus membros, entretanto, deseja que 
fique registrada a sua preferencia por uma formula na qual sejam 
levadas em conta; a) as necessidades educacionais de cada Estado; 
b) a sua capacidade financeira; c) os esforgos de cada um em prol 
da educagao publica. 
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E' de todo desejavel que o criterio da distribuigao, antes de 
sua incorporagao em regulamento, seja submetido ao estudo da 
comissao a qual se aludiu no item 2. Um outro problema correla- 
te, que foi esbogado no relatorio do Dr. Querino Ribeiro, e o da 
distribuigao do auxilio aos governos locals. Tambem aqui ha ne- 
cessidade de uma norma regulamentar. A tendencia incoercivel 
entre nos e dar uma preferencia injustificavel as capitals dos Esta- 
aos, verdadeiras bombas de sucgao dos recursos do interior. 

5. A Uniao nao concedera subvengoes diretas a estabelecimen- 
tos educacionais mas, sim beneficiara a estes atraves dos auxflios 
estaduais. 

A situagao atual e caotica. A Uniao esta distribuindo anualmen- 
le centenas de milhares de contos sem obediencia a nenhum cri- 
terio predeterminado. O Dr. Octavio Martins, em um estudo ane- 
xo, apurou no orgamento do exercicio corrente verbas para essas 
subvengoes, num total de mais de duzentos mil contos, parcelados 
pelos Ministerios da Educagao, Agricultura e Justiga. Mas nao po- 
de incluir naturalmente inumeros estabelecimentos que tendo um 
duplo objetivo educacional e assistencial, sao beneficiados como so- 
ciedades, institutes, etc. Quando semelhantes subvengoes eram 
concedidas por orgaos administrativos federals, ja se notavam mui- 
tas falhas. Atualmente desde que o Congresso Nacional vem avo- 
cando a si semelhante prerrogativa, a situagao se tern agravado con- 
sideravelmente. Uma instituigao que educa 30 criangas podera re- 
ceber muito mais do que uma onde se abrigam cem. E falhas ain- 
da mais serias tern sido observadas. 

A lei federal deveria determinar expressamente que as insti- 
tuigoes atualmente beneficiadas continuariam a se-lo, mas dentro 
do criterio que fora estabelecido e somente depois da verificagao 
de sua utilidade por uma inspegao local. 

A Comissao esta firmemente convencida da necessidade de es- 
bmular-se no Brasil a iniciativa privada no campo da educagao. 

6. O regulamento federal estabelecera previamente o piano 
de aplicagao do auxilio. 

fiste e um assunto que exige uma demorada reflexao. Por mais 
que seja aumentado o auxilio federal, por muitos anos ainda ele 



— 199 — 

atendera a uma fragao insignificante das imensas deficiencias edu- 
cacionais do pais. A definigao, pois, de uma escala de prioridades 
e um problema angustioso. As opinides a respeito se acham profun- 
damente controvertidas. Cumpre tratar primeiro dos predios es- 
colares, de maneira a prover acomodagoes decentes, para as inu- 
meras criangas que, no interior do pais, aprendem em escolas pes- 
simamente instaladas? Ou nao sera mais importante do que o pre- 
dio e aparelhamento escolar? E quern sabe nao sera mais urgente 
difundir o prepare do professorado a fim de que essas criangas nao 
tenham a sua mentalidade deformada? 

Para muitos brada aos ceus a necessidade de agir em intensi- 
dade nas zonas rurais onde se acha dispersa a maior parte da ju- 
ventude do pais. Seria urgente implantar em tais zonas escolas su- 
ficientemente aparelhadas para realizar os seus objetivos funda- 
mentais. Estes seriam nao so adaptar a juventude a vida na pro- 
pria comunidade e encaminha-la a uma profissao produtiva, como 
tambem contribuir para o melhoramento material e espiritual des- 
sa comunidade. 

Por outro lado, nao sao menos vibrantes as vozes que denun- 
ciam as graves deficiencias do ensino secundario e do ensino supe- 
rior. A Comissao, pesando estas e outras consideragoes, julgou ser 
prematuro incorporar as suas preferencias em uma conclusao. A 
escala de prioridade organizada, apos meticuloso estudo, devera ser 
definida em normas regulamentares pelo Conselho Nacional de 
Educagao, e os pianos estaduais a essas normas deveriam obedecer. 

7. A lei deveria criar um processo de fiscalizagao pessoal da 
aplicagao do auxilio e estabelecer sangoes para os casos de quebra 
de compromissos assumidos pelas autoridades estaduais. 

Recrudescem ultimamente as queixas sobre o desvio por al- 
gumas autoridades estaduais, das importancias a elas concedidas 
para objetivos educacionais, ou assistenciais. Nao basta estabele- 
cer sangoes. A fim de verificar a extensao do mal e estimular os 
orgaos governamentais a uma agao decisiva, e necessario proceder- 
se a uma fiscalizagao de escrita estadual atraves de inspetores pro- 
vidos de conhecimentos de contabilidade. Em um pais onde ha 
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muito maior deferencia para com as prerrogativas estaduais, a Uniao 
norte-americana, tal sistema ja de ha muito e usado. 

8. A lei determina expressamente que os orgaos federals com- 
petentes, ao elaborarem os regulamentos e ao aprovarem os pianos 
estaduais de aplica^ao do auxilio, deveriam estimular as adaptagoes 
regionais e os propositos de experimenta^ao. 

A mais simples observagao mostra que entre os educadores esta 
se intensificando a repulsa a padroes uniformes, rigidos, para todo 
o nosso imenso pais. (aa) Gustavo Lessa, Jose Querino Ribeiro, Lou- 
rengo Filho, Octavio Martins, Paulo Sa, Romulo de Almeida". 

a 
s 
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6.8. 

DA COOPERAgAO DOS MUNIClPIOS COM O ESTADO EM 
MATERIA DE EDUCAgAO (*) 

(Trechos da conferencia do Professor Louren^o Filho numa reuniao 
de Prefeitos dos municipios do Estado do Rio de Janeiro, realizada 

em 1948) 

"Um dos grandes problemas que a educagao piiblica defronta, 
em nosso Pafs, como em muitos outros com as mesmas caracteris- 
ticas, tern sido, nesse particular, a ausencia de um sentido geral 
de planejamento. Por muito tempo, orgaos de administragao do en- 
sino nao tiveram oportunidade, nem mesmo de colher e sistemati- 
zar os dados de distribuigao demografica, ou de proceder a um re- 
conhecimento do terreno, no qual os seus servigos deveriam ser 
montados para produzir, a fim de atender as necessidades dos gru- 
pos de populagao. Tais servigos sao realmente fundamentals. Co- 
mo pensar numa organizagao estavel e eficiente sem o conhecimento 
previo das realidades e das necessidades a serem atendidas?... E 
como, mesmo do ponto de vista politico, distribuir objetivamente 
os recursos orgamentarios, de forma equitativa, pelos diferentes 
Municipios, se esses dados basicos nao sao conhecidos?... 

Dir-se-a que tais estudos sao dificeis, demorados e complexes, 
que mudam a cada ano, e que os quadros da administragao, em ca- 
da Estado, nao os poderao jamais completar. Pois aqui comega uma 
tarefa de produtiva cooperagao dos Municipios com os orgaos do 
Estado. Mediante um esquema comum, que convinha fosse tragado, 
cada municipalidade podera, sem maior esforgo, levantar a carta 
das necessidades atuais de educagao em seu territorio; uma carta 
do Municipio, e hoje essas cartas existem, merce dos trabalhos do 

(») Publicada na Hevista Brasileira de Estudos Pedagogicos — Vol. XIII — n.0 35 — Janeiro- 
Abril de 1949 — pgs. 5-18. 
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Conselho Nacional de Geografia; a determinagao dos nucleos de 
populagao, seja o da sede, sejam os dos Distritos, sejam ainda os 
de povoados, com a indicagao do contingente de populagao; e es- 
ses dados existem, gragas aos dados do ultimo Recenseamento Na- 
cional, atualizados, cada ano, por calculos do Institute Brasileiro 
de Geografia e Estatistica. 

Sobre esse esquema, uma primeira determinagao se torna fa- 
cil, para a verificagao imediata do numero de escolas primarias im- 
prescindiveis. Com efeito, dentro de pequenas variagoes regionais 
e de variagao mais ou menos constante nos grupos de populagao ur- 
bana e nos de populagao rural, determinadas percentagens indicam 
o numero de habitantes de cada grupo e idade. Para a idade escolar 
primaria regular, de 7 a 11 anos, essa percentagem e de 12,5%. Isto 
indica que, em cada cem habitantes, 12 habitantes, pelo menos, es- 
tao em idade escolar; e indica tambem que onde haja 300 pessoas, 
num raio de tres quilometros, deve existir uma escola nuclear ou 
isolada. 

Se cada Prefeitura, em cooperagao com a Secretaria de Edu- 
cagao, levantar essa carta de necessidades educacionais, tera, pri- 
meiramente, prestado um grande servigo aos orgaos de administra- 
gao do Estado, ou do Poder Executive, e tambem ao Poder Legis- 
lative, os quais poderao ter, assim, base para estudos de providen- 
cias gerais, que se imponham quanto a legislagao da gratuidade e 
obrigatoriedade escolares, bem como para a feitura dos orgamen- 
tos anuais e respectivas dotagoes destinadas ao ensino. 

Mas tera ai, cada Municipio, sem duvida tambem, um admira- 
vel barometro para julgar da propria situagao cultural de sua po- 
pulagao e para o estudo inicial dos problemas que a ela digam res- 
peito, no sentido de seu melhoramento constante. Ha o caso de 
muitos Municipios (e nao nos referimos aqui ao Estado do Rio, em 
particular, mas a todas as unidades da Federagao) em que existem 
escolas em numero suficiente, para toda a populagao, mas muito 
mal distribuidas; ha o caso de escolas municipals que disputam ma- 
triculas e freqiiencia a escolas estaduais, e vice-versa; ha o caso 
de escolas, que, com uma simples providencia de relocalizagao, pas- 
sariam a ter matricula e freqiiencia excelentes. 
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Mas, porque tudo isso acontece, num pais sem a quantidade ne- 
cessaria de escolas, e onde os recursos para faze-las crescer sao es- 
cassos?... Por falta dessa primeira providencia de determinagao 
objetiva, de ordem geografica e demografica. 

Dir-se-a que essa determinagao sera de certo modo abstrata, 
pois nao bastara indicar o numero de habitantes e de criangas em 
idade escolar, mas que sera necessario verificar, sobretudo nas zo- 
nas rurais, a existencia de casa para a escola, de residencia para o 
professor, de acesso para os alunos. Sem duvida alguma. fistes da- 
dos deverao ser colhidos tambem. A carta inicial ira se transfor- 
mar, entao, num verdadeiro "cadastro"; e poder-se-a passar, assim, 
ao estudo das necessidades a preencher imediatamente, o das ne- 
cessidades que so poderao ser preenchidas mediante medidas de or- 
ganizagao a serem concertadas, em sua maior parte, com a Secre- 
taria de Educagao e, por intermedio desta, com o proprio Govemo 
Federal, — estas ultimas quanto a questao de construgoes escola- 
res, por exemplo, de que tern cuidado o Institute Nacional de Es- 
tudos Pedagogicos. 

Mas o que nao se devera fazer sera a inversao desses termos 
do problema. Nao se devera criar e manter escolas onde haja casa 
e possibilidade de professor, ou de vida de professor, so por essas 
razoes. A razao e a existencia de populagao, de certo grupo de 
criangas em idade escolar. Nao se criam escolas para o professor; 
criam-se para os individuos necessitados de ensino. 

Desse modo, cada Municipio dispora de seu cadastro escolar, 
mediante o qual podera articular, de modo eficiente, as providen- 
cias necessarias com o Estado, e, em certos casos — por que nao 
dize-lo? — podera tambem passar a reclamar providencias do Es- 
lado. 

Note-se, por outro lado, como esse estudo corresponde a pre- 
ceitos constitucionais, claros e expresses. O primeiro deles e o de 
que '"A educagao e direito de todos". De todos, isto e, de todos 
quanto existam e onde quer que estejam. O segundo e o de que 
o ensino primario e gratuito e obrigatorio. Gratuito, isto e, sem 
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pagamento, interesse de cada cidadao; obrigatorio, isto e, com es- 
colas acessiveis a todos, interesse ja agora da coletividade, que mais 
produzira, e mais podera prosperar economica e socialmente, quan- 
do todos os cidadaos disponham, ao menos, dos beneficios da edu- 
cagao elementar. 

E' esse espirito que se torna necessario incutir em nosso pro- 
prio povo. A educagao e materia de salvaQao publica. Nao e um 
bem individual, e um bem social. Vive-se melhor onde todos sejam 
educados. O conhecimento das leis e o seu cumprimento, a ordem 
e a seguranga publica, a defesa da saude, a melhoria da produgao, 
a expressao artistica e as de civismo — tudo resulta do m'vel de 
educagao do povo. Povo inculto e povo em minoridade social e eco- 
nomica, e, em conseqiiencia, e povo em minoridade politica. 

A difusao destas ideias, relativamente simples, quando bem ex- 
plicadas ao povo, e um belo programa que, complementarmente, 
cabe aos orgaos de educagao do Estado e aos de cada Municipio. 

Podereis entender claramente o que significam estas palavras 
quando vos lembrardes que, em cerca de 200 Municipios brasilei- 
ros, a percentagem das criangas em idade escolar, fora das esco- 
las, esta entre 80 e 90%; que, em numero superior a 500 Munici- 
pios, oscila entre 60 e 79%; que, em mais de 800 Municipios, a taxa 
de criangas que nao freqiientam escolas e ainda superior a 50%; e 
que, enfim, apenas em uma centena deles, essa taxa e inferior a 
40%. Que future estaremos assim preparando para a nossa gente, 
na fase historica em que tao prementes problemas se apresentam 
a todas as nagoes, e entre as quais so poderao permanecer e pro- 
gredir as que dispuserem de povo sadio e culto? 

Essa organizagao, cujo ponto de partida e o planejamento ge- 
ral, decorrente do cadastro a que nos referimos exige, tambem, 
instalagoes materiais e pessoal. Isto e, casas convenientes para as 
escolas; professores suficientemente preparados e estaveis em seu 
trabalho; e ainda pessoal habilitado para os servigos de diregao de 
estabelecimentos e de orientagao tecnica. 
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Em 1941, segundo um levantamento realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos Pedagogicos, de cerca de 28 mil predios desti- 
nados a escolas publicas, apenas 4.927, ou apenas 1/6, pertenciam 
aos poderes publicos. E, desses, tao somente 7% haviam sido espe- 
cialmente construidos para fins escolares. honra se faga, ainda 
aqui, ao Estado do Rio, que, nos ultimos anos, vem enriquecendo 
o seu parque escolar com numerosas construgoes, e do melhor tipo, 
como e do conhecimento de todos. E, com auxilio do Ministerio da 
Educagao, alias, vem agora o Estado providenciando para a cons- 
trugao de escolas rurais, em numerosos pontos do territorio flu- 
minense. 

Neste particular, a cooperagao dos Municipios — como da par- 
te de muitos o tern sido, e isto registramos com prazer — pode ser 
da maior valia. Na questao das casas escolares, dois pontos ha a 
considerar: os terrenos necessaries e a construgao. Bom seria que 
as Prefeituras de todo o Estado, segundo conveniente planejamen- 
to, tivessem em mira a reserva de terrenos para escolas, obtendo- 
cs por doagao, adquirindo-os ou desapropriando-os, quando necesa- 
rio. Nas cidades em que se fizerem obras de urbanizagao, ou se 
instalarem bairros novos, os mesmos cuidados de reserva deverao 
existir. Ainda que os edificios nao possam ser logo levantados, a 
simples tabuleta: "Terreno reservado para uma escola" tera efeito 
educative... e marcara uma promessa a ser cumprida. 

Nas construgoes, a coordenagao de providencias com as Prefei- 
turas locais sera ainda de grande alcance. E tal coordenagao po- 
dera chegar mesmo a fundamentar um "piano regulador" de cons- 
trugoes escolares, por todo o Estado, segundo prioridades que ob- 
ietivamente se estabelegam sempre com base no cadastro escolar". 





6.9. 

RELAgAO DE 365 MUNICfPIOS DO ESTADO DE SAO PAULO 
ORDENADOS SEGUNDO A RECEITA ARRECADADA DE IM- 

POSTOS LOCAIS, NO ANO DE 1952 

1. Silveiras   33.225, 
2. Jambeiro   40.811, 
3. Areias   44.336, 
4. Iporanga   44.551, 
5. S. Antonio da Alegria .. 47.230, 
6. Ribeira   48.493, 
7. Corumbatai   50.570, 
8. Natividade da Serra  54.532, 
9. Analandia   55.352, 

10. Redengao da Serra   57.561, 
11. Sarapui   59.608, 
12. Barreiro   61.126, 
13. Monteiro Lobato   73.941, 
14. Lavrinhas   76.532, 
15. Rifaina   78.692, 
16. Ribeirao Branco   79.503, 
17. Timburi   83.687, 
18. Paranapanema   88.090, 
19. Cabreiiva   90.021, 
20. Campos N. Paranapanema 91.232, 
21. Aguas de S. Pedro  93.804, 
22. Cananeia   95.750. 
23. Jiilio Mesquita   95.915, md. 

24. Jarimi   101.827, 
25. Alvaro de Carvalho   102.485, 
26. S. J. Bela Vista   106.639, 
27. Nuporanga   106.897, 
28. Serra Azul   107.524, 
29. Itirapua   110.406, 
30. Aragoiaba da Serra  113.684, 
31. M. Alegre do Sul  115.499. 
32. Oscar Bressane  121.922, 
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33. Pereiras   124.533, 
34. Irapua   125.278, 
35. Ilhabela   126.382, 
36. Jaborandi   129.734, 
37. Guarei   130.367, 
38. Fernando Prestes   133.794, 
39. Planalto   134.053, 
40. Taiuva   137.506, 
41. Reginopolis   130.667, 
42. Joanopolis  141.402, 
43. Guapiara   141.809, 
44. Juquia     141.883, 
45. Cunha   142.687. 
46. Eldorado   144.342, 
47. Valentim Gentil   146.101, 
48. Pedro de Toledo  149.372, 
49. Miracatii   150.390, 
50. Salesopolis   151.134, 
51. Anhembi   152.011, 
52. Itabera   155.670, 
53. Mineiros de Tiete  155.951, 
54. Santa Branca  156.490, 
55. 61eo   156.567, 
56. Sta. Gerturdes  157.781, 
57. Sao Sebastiao   157.990, 
58. Alvares Florence   160.051, 
59. Ribeirao Bonito   163.227, 
60. Queluz   165.058, 
61. Ubirajara   165.033, 
62. Itai   166.991, 
63. Bofete   171.609, 
64. Torrinha   172.750, 
65. Cajobi   175.092, 
66. Nazare Paulista   175.214, 
67. Bento de Abreu   176.040, 
68. Macatuba   176.461, 
69. Itirapina   176.753, 
70. Lutecia   177.022, 
71. Boa Esp. do Sul  180.105, 
72. Ariranha   180.813, 
73. Pilar do Sul  192.496, 
74. Rincao   194.570, 
75. Sales Oliveira  194.617, 
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76. Arealva   195.612, 
77. Tapiratiba   199.227, 

78. Brodosqui   201.866, 
79. Buritama   202.196, 
80. Americo de Campos .... 205.589, 
81. Patrocinio Paulista   205.790, 
82. Itariri   206.375, 
83. Ibirarema   207.445, 
84. Porangaba   209.089, 
85. Sta. Barb. Rio Pardo .. 214.245, 
86. Cardoso   215.701, 
87. Paraibuna   217.599, 
88. Buri   218.159, 
89. Artur Nogueira  218.643, 
90. Guararema   220.908, 
91. Itatinga   222.089, 
92. Cerquilho   223.902, 
93. Terra Roxa   224.517, 
94. Manduri   226.471, 
95. Cosmorama   226.484, 
96. Iguape   230.509, 
97. Serrana   231.318, 
98. Elias Fausto  232.049, 
99. Piquerobi   235.371, 

100. Conchal   237.831, 
101. Palestina   238.294, 
102. Echapora   239,158, 
103. Pongai   240.917, 
104. Angatuba   242.340, 
105. Boituva   242.998, 
106. Avai   243.057, 
107. Cedral   243.972, 
108. Taquarituba   245.137, 
109. Piranji   245.421, 
110. S. Pedro do Turvo  246.247, 
111. Cabralia Paulista   246.266, 
112. Rubiacea   251.118, 
113. Pauliceia   256.402, 
114. Coroados   265.089, 
115. Piracaia   267.454, 
116. Oriente   276.387. 
117. S. Bento Sapucai   279.354, 
118. Piquete   279.438, 
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119. Presidente Alves  280.956, 
120. S. Miguel Arcanjo  285.263, 
121. Borborema   288.433, 
122. lacanga   292.830, 
123. Herculania   293.659, 
124. Monte Mor  295.459, 
125. Guariba   296.871, 
126. Apiai   299.901, 

127. S. Sebastiao da Grama . 300.832, 
128. Salto Grande   301,170, 
129. Itaporanga   306.794, 
130. Ibiuna   306.819, 
131. Aguas da Prata  308.688, 
132. Macaubal   311.891, 
133. Dourado   312.080, 
134. Cerqueira Cesar  313.658, 
135. Rio das Pedras   319.905, 
136. Bananal  320.379, 
137. Cordeiropolis   324.205, 
138. S. Cruz das Palmeiras . 329.191, 
139. Nova Alianga   336.401, 
140. Morro Agudo   340.890, 
141. Miguelopolis   345.386, 
142. Santa Adelia   347.138, 
143. Ubatuba   347.751, 
144. Itajobi   348.441, 
145. Caraguatatuba   350.843, 
146. Jacupiranga   352.045, 
147. Brotas   352.198, 
148. Alfredo Marcondes   352.266, 
149. Tremembe   358.535, 
150. Ipua   359.585, 
151. Cachoeira Paulista   360.971, 
152. Avanhandava   367.766, 
153. Guranta   370.071, 
154. Caconde   371.270, 
155. Pindorama   374.264, 
156. Sao Pedro  372.866, 
157. Pedregulho   381.333, 
158. Guara   384.705, 
159. Bocaina   385.629, 
160. lepe   385.632, 
161. Glicerio   388.452, 

md. 243.195,00 
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162. Viradouro   388.485, 
163. Indiana   396.690, 
164. Vinhedo   398.492, md. 349.308,30 

165. Altinopolis   404.679, 
166. Colina   412.868, 
167. Conchas   419.102, 
168. Pontal   421.986, 
169. Cosmopolis   428.575, 
170. Neves Paulista   429.514, 
171. Guaraci   432.470, 
172. Descalvado   433.377, 
173. Ibira   433.412, 
174. Ipaugu   438.672, 
175. Quintana   440.780, 
176. Pitangueiras   443.182, 
177. Junqueiropolis   443.930, 
178. Paulo de Faria  448.233, 
179. Aguai   448.352, 
180. Itapui   451.581, 
181. Tabapua   452.617, 
182. Estrela d'Oeste   454.701, 
183. General Salgado  460.762, 
184. Potirendaba   461.009, 
185. Mairipora   465.774, 
186. Porto Ferreira  471.650, 
187. Mogiguagii   472.391, 
188. Presidente Epitacio  472.872, 
189. Tabatinga   475.761, 
190. Parapua   478.205, 
191. Santa Isabel  481.609, 
192. Piratininga   485.539, 
193. Santana do Pamaiba ... 496.340, md. 

194. Jose Bonifacio  502.671, 
195. Laranjal Paulista   506.124, 
196. Uchoa   506.188, 
197. Matao   506.323, 
198. Lavinia   514.106, 
199. Pedreira   528.146, 
200. Lindoia   536.895, 
201. Bastos   537.135, 
202. Dois Corregos   545.890, 
203. Cravinhos   546.203, 
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Fartura   546.247, 
Urupes   554.746, 
Barueri   557.496, 
Chavantes   560.487, 
Nhandeara   561.721, 
Registro   562.934, 
Orlandia   563.131, 
Guaira   565.170, 
Galia   567.079, 
Varg. Grande do Sul ... 571.980, 
Sta. Rosa de Viterbo ... 584.537, 

Rinopolis   612.738, 
Guaragai   621.510, 
Maracai   627.393, 
Sta. Rita do Passa Quatro 627.466, 
Jardinopolis   641.559, 
Socorro   645.220, 
Monte Azul Paulista ... 646.912, 
Agudos   654.945. 
Tambau   665.155, 
Indaiatuba   680.627, 

Florida Paulista   703.815, 
Capao Bonito   707.352, 
Sao Simao   708.876, 
Nova Granada   750.881, 
Tanabi   759.459, 
Itapecerica da Serra .... 759.647, 
Cajurii   785.163, 
Quata   787.761, 
Lengois Paulista   799.010, 
Itatiba   799.432, 

Piedade   806.253, 
Jales   820.816, 
Cotia   831.120, 
Candido Mota   831.261, 
Amparo   837.710, 
Barra Bonita  841.414, 
Monte Alto   842.722, 
Gracianopolis   885.028, 
Pacaembii   885.860, 
Itapolis   907.810, 
Poa   916.746, 

md. 544.050,00 

md. 642.352,50 

md. 756.139,60 
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246. Palmital   926.457, 
247. Vera Cruz   935.888, 
248. Franco da Rocha   937.527, 
249. Bernardino de Campos . 960.299, 
250. Leme   966.562, 
251. Porto Feliz   971.819, 
252. Batatais   986.127, 
253. Tiete   987.579, 
254. Serra Negra   994.640, md. 

255. Itapeva   1.020.278, 
256. Duartina   1.039.388, 
257. Casa Branca   1.041.826, 
258. Mococa   1.058.944, 
259. Ituverava   1.061.152, 
260. Bilac   1.069.622, 
261. Pederneiras   1.074.010, 
262. Igarapava   1.080.014, 
263. Capivari   1.082.077, 
264. Atibaia   1.083.876, 
265. S. Jose do Rio Pardo .. 1.115.763, 
266. Pirapozinho   1.116.941, 
267. Getulina   1.164.662, 
268. Cruzeiro   1.171.209, 
269. Alvares Machado   1.173.929, 
270. Lorena   1.182.329, 
271. Salto   1.187.253, 
272. Pereira Barreto   1.188.072, 
273. Mirandopolis   1.191.453, 
274. Pinhal   1.223.150, 
275. Sta. Barbara d'Oeste .. 1.229.756, 
276. S. Joaquim da Barra . . 1.248.747, 
277. Regente Feijo   1.251.815, 
278. Suzano   1.264.034. 
279. Itanhaem   1.265.026, 
280. Bariri   1.259.017, 
281. Avare   1.312.589, 
282. Sertaozinho   1.315.289, 
283. Pompeia   1.318.138, 
284. Aparecida   1.387.290, 
285. Guararapes   1.430.346, 
286. Araras   1.461.154. 
287. Cagapava   1.476.556. 
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288. Sao Manuel   1.500.954, 
289. Pres. Bernardes   1.535.599, 
290. Novo Horizonte   1.537.714, 
291. Bebedouro   1.543.535, 
292. Pindamonhangaba   1.562.127, 
293. Promissao   1.625.420, 
294. Monte Aprazivel  1.633.819, 
295. Paraguagii Paulista  1.635.667, 
296. Dracena   1.636.261, 
297. Fernandopolis   1.671.160, 
298. Itapira   1.688.877, 
299. Pirajui   1.694.501, 
300. Piraju   1.732.765, 
301. Osvaldo Cruz   1.737.846, 
302. Cafelandia   1.762.720, 
303. Taquaritinga   1.767.229, 
304. Mirassol   1.797.815, 
305. Valparaizo   1.813.789, 
306. Tatui   1.818.470, 
307. Harare   1.821.131, 
308. Penapolis   1.910.845, 
309. Santo Anastacio   1.939.078, 
310. Cubatao   1.946.558, 
311. Itapetininga   1.947.969, 
312. Mojimirim   1.958.643, md. 1.728.619.67 

313. Jacarei   2.005.959, 
314. Braganga Paulista   2.012.308, 
315. Campos do Jordao  2.049.954, 
316. Lucelia   2.078.520, 
317. Piragununga   2.087.099, 
318. Olimpia   2.090.077, 
319. Sao Roque   2.117.168, 
320. Sta. Cruz do Rio Pardo . 2.119.136, 
321. Jabuticabal   2.139.000, 
322. S. Joao da Boa Vista ... 2.206.834, 
323. Presidente Wenceslau ... 2.336.111, 
324. Rancharia   2.439.584, 
325. Votuporanga   2.503.488, 
326. Itu   2.567.693, 
327. Adamantina   2.814.482, 
328. Ourinhos   2.843.232, md. 2.278.284,80 
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329. Birigui   3.359.489, 
330. Americana   3.366.483, 
331. Guaratingueta   3.509.563, 
332. Jaii   3.593.178, 
333. Rio Claro   3.599.060, 
334. Limeira   3.632.952, 
335. Assis   3.784.022, 
336. Garga   4.136.193, 
337. Guarulhos   4.210.341, 
338. S. Jose dos Campos  4.251.000, 
339. Tupa   4.273.233, 
240. Barretos   4.288.579, 
341. Franca   4.735.208, 
342. Araraquara   4.820.649, 
343. Andradina   4.859.833, 
344. Catanduva   4.916.416, md. 4.083.518,68 

345. Mogi das Cruzes  5.024.849, 
346. Sao Carlos   5.032.731, 
347. Botucatii   5.076.488, 
348. Taubate   5.519.391, 
349. Lins   5.521.976, 
350. Guaruja   5.761.955, 
351. Aragatuba   6.851.316, 
352. Marilia   8.039.320, 
353. Pres. Prudente   8.622.983, 
354. Piracicaba   9.253.840, 
355. Jundiai   9.865.685, 
356. Sao Bernardo do Campo 9.969.910, md. 7.045.037,00 

357. S. Jose do Rio Preto ... 10.632.629, 
358. Sao Vicente   12.432.682, 
359. Baurii   13.177.080. 
360. Sorocaba   13.786.768, 
361. Ribeirao Preto   17.817.855, 
362. Sao Caetano do Sul   22.018.484, 
363. Campinas   35.783.433, 
364. Santo Andre   40.916.322, 
365. Santos   83.149.591, md. 20.820.656,62 

Observagoes: a) Faltam os dados dos municipios de 
1. Ibitinga 
2. Martinopolis 
3. Sao Luis do Paraitinga. 

b) Nao incluido o municipio da Capital (Sao Paulo). 





6.10. 

TABELAS EXPLICATIVAS DOS ORQAMENTOS MUNICIPAIS 
(Parte relativa aos Servigos de Educagao Publica) 

Grupo A 

Sao Jose do Rio Preto. 
Sao Vicente. 
Bauru 
Sorocaba. 
Ribeirao Preto. 
Sao Caetano do Sul. 
Campinas. 
Santo Andre. 
Santos. 

* 

SAO JOSfi DO RIO PRETO 

EDUCACAO E CULTURA 
Escolas Municipals 

Distrito da sede 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 15 Professores 
— Padrao I   468.000,00 

II — Substituigoes   12.000,00 
III — Adicional por tempo de servigo 63.000,00 

IV — Salario Familia   10.800,00 553.800,00 

Pessoal Variavel 
Mensalistas   240.000,00 

Material Permanente 
Aquisigao de predios, reformas, cartei- 

ras, etc  130.400,00 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Material de Consumo 
Aquisigao de cadernos, giz, lapis, etc  20.000,00 

Despesas Diversas 

Aluguel de Predios Escolares 
Despesas de Inspegao   

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Sopa Escolar aos Grupos Esco- 
lares e Caixa Escolar dos Esta- 
belecimentos de Ensino Primario 

II — Auxilio ao curso de alfabetiza- 
gao de adultos   

b) Ensino Secundario 

I — Bolsa Escolar   
II — Premios aos vencedores de Con 

ferencias Estudantis   
Ill — Premios aos melhores estudan 

tes locais   

c) Ensino Superior 

I — Bolsas para estudos Universi- 
tarios   204.000,00 490.000,00 

ORGAOS CULTURAIS 
Bibliteca Municipal 

Pessoal Fixo 

I — Venc. do Bibliotecario — Pa- 
drao I   

II — Venc. do Escriturario — Padrao 
E   

III — Venc. do Servente — Padrao F 
IV — Adicional por tempo de servigo 
V — Salario Familia   

VI — Substituigoes   
VII — Diferenga de vencimentos do 

Bibliotecario de acordo com a 
Lei 160   

50.000,00 
6.000,00 56.000.00 

160.000,00 

10.000,00 

60.000,00 

7.000,00 

49.000,00 

31.200,00 

21.600,00 
24.000,00 
5.210,00 
6.000,00 
1.000,00 

2.400,00 91.410,00 
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Material Permanente 

Aquisigao de livros, etc  20.000,00 
Material de Consume 

Aquisigao de impresses, lapis, tinta, etc. 5.000.00 
Despesas Diversas 

Aluguel   24.000,00 
Despesas Diversas 

Para as despesas com festas civicas, 
culturais e desportivas   140.000,00 

DIVERSOES PuBLICAS 

Despesas Diversas 
Contribuigao para Retretas Piiblicas ... 100.000,00 

1.870.610,00 

* 
♦ * 

SAO VICENTE 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

Pessoal Fixe 
Ensino Primario 

I — Vencimentos 
1 Cheie de servigo de Ed. e 
Cultura   
1 Inspetor Serv. Ed. e Cultura 
— padrao L   
7 Professores padrao D a   
2.880,00   
7 Professores padrao C a   
2.640,00   

21 Professores padrao B a   
2.400,00   
5 Professores padrao A a   
2.160.00   

72.000,00 

63.360,00 

241.920,00 

221.760,00 

604.800,00 

129.600,00 1.333.440.00 

II — Substituigoes   

III — Adicionais por tempo de servigo 

30.000.00 
38.548,00 
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Pessoal Variavel 
Ensino Primario 

Extranumerarios 
I — Mensalistas   300.000,00 

II — Substituigoes  20.000,00 320.000,00 

Material Permanente 
I — Aquisigao de mobiliario e outros 

materials   250.000,00 
II — Construgao e ampliagao de pre- 

dios escolares   1.800.000,00 2.050.000,00 

Material de Consume 
Ensino Primario 

Aquisigao de giz, lapis, cadernos e outro 100.000,00 
Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Alugueis de imoveis   40.000,00 
II — Para limpeza das escolas  150.000,00 

III — Luz   2.000,00 192.000.00 

Despesas Diversas 
I — Para despesas de inspegao de 

escolas primarias municipals .. 10.000,00 
II — Para aquisigao de premios do 

Concurso Ruy Barbosa   5.000,00 15.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 
Auxilio ao Servigo de Caixa Escolar pa 
ra pagamento de lanches escolares, assis- 

tencia dentaria, etc  200.000,00 
b) Ensino Secundario 

Auxilio aos seguintes estabelecimentos 
de ensino: 

I — Ginasio Estadual "Martim Afon- 
so"   40.000,00 

II — Institute Nagoes Unidas   16.000,00 56.000,00 

c) Ensino Superior 
Auxilio correspondente a 5 bolsas de es- 

tudo, de conformidade com a Lei n.0 100 
de 20 de julho de 1949   25.000,00 
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d) Educagao Fisica 
Auxilios: 

I — Comissao Municipal de Esportes 150.000,00 
II — Sao Vicente Atletico Clube pa- 

ra construgao do muro   100.000,00 
III — Clube de Regatas Tumiani ... 100.000,00 
IV — Liga Vicentina de Futebol  25.000,00 
V — Uniao Futebol Clube   5.000,00 

VI — Bom Sucesso Futebol Clube ... 5.000,00 
VII — Beija Flor F. C  25.000,00 

VIII — S.P.R. Futebol Clube   5.000,00 
IX — Itarare F. C  5.000,00 
X — Beira Mar F. C  25.000,00 

XI — Sao Vicente Praia Clube   100.000,00 
XII — Comercial F. C  5.000,00 

XIII — Esporte Clube Guaimii   25.000,00 
XIV — Esporte Atlantico Vicentino .. 20.000,00 595.000,00 

6RGAOS CULTURAIS 
Vencimentos 
1 Diretor do Depto. de Cultura Artistica — 

padrao N   86.400,00 
I Chefe do Depto. de Cultura Artistica — 

padrao M  72.000,00 158.400.00 

Despesas Diversas 
I — Auxilio a Biblioteca F. C. Bei- 

ra Mar   10.000,00 
II — Auxilio a Biblioteca 111/4.° R. I. 3.000,00 13.000.00 

Total Geral   5.126.288.00 
♦ 

* * 
BAURtJ 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Educagao e Assistencia Social 

Distrito da Sede 
Ensino Primario 
Pessoal Fixo 

I — Venc. do Diretor de Educagao e 
Assistencia Social — padrao L . 60.000.00 

II — Venc. do Escriturario — padrao 
I   42.600.00 
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III — Venc. do Diretor do Grupo Es- 
colar Municipal — padrao E .. 30.000,00 

IV — Venc. de 25 professores, padrao 
C a 24.600,00   615.000,00 

V — Substituigoes   80.000,00 
VI — Adicional por tempo de servigo 23.280,00 

VII — Artigo 30   3.000,00 
VIII — Sexta Parte dos vencimentos . 8.520,00 

IX — Venc. do Escriturario — padrao 
D   27.600,00 

X — Salario Familia   14.400,00 904.400,00 

Material Permanente 
Aquisigao de moveis, maquinas, arquivos 
e outros materials de uso permanente .. 50.000,00 

Material de Consume 
Ensino Primario 

Aquisigao de impresses, giz e outros ma- 
teriais de consumo   20.000,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

Despesas com inspegao das escolas prima- 
rias municipals   5.000,00 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 

Auxilio ao Servigo da Caixa Escolar .. 90.000,00 
b) Educagao Fisica 

Auxilio a Comissao Central de Esportes 100.000,00 190.000,00 

Despesas Diversas 
a) Alugueis   50.000,00 
b) Para construgao de Parques Infantis .... 250.000,00 300.000,00 

Distrito de Vila Falcao 

Ensino Primario 
Pessoal Fixo 

98.400,00 
17.220,00 
2.460,00 
1.200,00 119.280,00 

I — Vencimentos de 4 professores — 
padrao C a 24.600,00   

II — Substituigoes   
III — Adicional por tempo de servigo 
IV — Salario Familia   
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Material de Consume 
Aquisigao de impresses, giz, e outros ma- 

teriais de consume   3.000,00 

Distrito de Tibiriga 
Ensino Primario 
Pessoal Fixe 

I — Vencimento de 3 professores — 
padrao C a 24.600,00   73.800,00 

II — Substituigoes   17.220,00 
III — Adicional per tempo de servigo 2.460,00 
IV — Artigo 30   1.800,00 95.280,00 

Material de Consume 
Aquisigao de impresses, giz e outros ma- 
terials de consume   1 • 000,00 

6RGAOS CULTURAIS 

Biblioteca Municipal do Centre Cultural 

Pessoal Fixo 
Vencimento da Bibliotecaria — padrao C 24.600,00 

Despesas Diversas 

I — Auxilio ao Centre Cultural de 
Bauru   40.000,00 

II — Auxilio a Escola Paroquial de 
Vila Cardia   110.000,00 

III — Auxilio a Concertos Artisticos . 25.000,00 
IV — Auxilio a Federagao dos Estu- 

dantes de Baurii   12.000,00 
V — Auxilio a Biblioteca Municipal 

do Centre Cultural de Baurii .. 30.000,00 
VI — Auxilio a Biblioteca do Sindi- 

cato dos Contabilistas   20.000.00 
VII — Auxilio a Biblioteca do Sindi- 

cato dos Condutores Autonomos 
de Veiculos Rodoviarios   10.000,00 

VIII — Auxilio a Biblioteca Anchieta . 5.000,00 
IX — Auxilio a Biblioteca Jorge de 

Castro   12.000,00 264.000.00 

Total Geral   1.976.560.00 
♦ 

» ♦ 
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ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 
Pessoal Fixo 

a) Diretoria do Ensino Primario 

I — Vencimentos do Diretor   
II — Vencimentos do Diretor do Gru- 

po Escolar Presidente Roosevelt 
III — Vencimentos de 8 professores — 

padrao L   
IV — Vencimentos de 1 servente ... 
V — Vencimentos de 4 professores da 

Escola de Aplicagao — padrao L 
VI — Vencimentos de 16 professores 

de escolas isoladas   
VII — Substituigoes e adicional   

b) Diretoria do Ensino Secundario 

I — Vencimentos do Diretor do Co- 
legio e Escola Normal Muni- 

cipal   
II — Adicional, art. 30 da Constitui- 

gao Estadual  
III — Vencimentos do vice-diretor do 

Colegio e Escola Normal Muni- 
cipal   

IV — Vencimentos do Secretario ... 
V — Vencimentos de 2 inspetores de 

alunos   
VI — Vencimentos do Secretario   

VII — Vencimentos de 1 escriturario 
padrao L   

VIII — Vencimentos de 1 escriturario 
padrao M   

IX — Vencimentos de 4 serventes pa- 
drao H   

X — Vencimentos de 4 professores 
padrao N   

XI — Vencimentos de 2 professores 
padrao O   

SOROCABA 

54.000,00 

38.400,00 

220.800,00 
22.800,00 

110.400,00 

441.600,00 
279.750,00 1.113.750.00 

54.000,00 

2.400,00 

45.600,00 
30.000,00 

55.200,00 
25.200,00 

27.600,00 

30.000,00 

91.200,00 

117.600,00 

69.600,00 
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XII — Vencimentos de 5 professores 
padrao M   150.000,00 

XIII — Vencimentos de 1 professor pa- 
drao M   30.000,00 

XIV — Adicional — art. 30 da Consti- 
tuigao Estadual   600,00 

XV — SubstituigSes, adicional e aulas 
extraordinarias   208.400,00 937.400,00 

Pessoal Variavel 
I — Mensalistas (Primario)   356.000,00 

II — Professores contratados (Secun- 
dario)   595.800,00 951.800,00 

Material Permanente 
I — Aquisigao de carteiras e outros 40.000,00 

II — Para instalagao de Grupos Esco- 
lares, aquisigao de terrenes e ou- 
tros — Lei 126 de 12-7-1949 .. 155.362,00 195.362,00 

Material de Consume 
I — Aquisigao de impresses, cader- 

nos e outios   
a) Ensino Primario   50.000,00 
b) Ensino Secundario   50.000,00 100.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 
I — Construgao de galpao e muro do 

Grupo Escolar Isidore Martins . 100.000,00 
II — Aluguel do predio do Grupo Es- 

colar de Vila Sant'Ana   42.000,00 
III — Aluguel do predio do Grupo Es- 

colar de Vila Hortencia  30.000,00 
IV — Aluguel do predio da Escola de 

Capuavinha   1.200.00 
V — Aluguel do predio do Grupo Es- 

colar de Capela do Divino  48.000.00 
VI — Para alugueis de outros pr&lios 10.000,00 

VII — Condugao de professores   3.600.00 
VIII — Telefone, luz, cafe e outros ... 10.000,00 
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b) Ensino Secundario 
I — Selos, luz, cafe e outros  

II — Para aguisigao de materiais es- 
portivos   

Despesas Diversas 
Despesa com Inspegao Estadual   

Despesas Diversas 
I — Auxilio ao Externato Sao Mi- 

guel   
II — Auxilio para manutengao de alu- 

nos pobres   
III — Auxilio para manutengao de alu- 

nos pobres no Aereo Club Local 
IV — Auxilio a Faculdade de Medici- 

na de Sorocaba   
V — Auxilio a Comissao Central dos 

Esportes   
VI — Auxilio a Caixa Escolar   

VII — Auxilio a Associagao Atletica dos 
Funcionarios Municipais   

VIII — Auxilio a Liga Sorocabana de 
Futebol   

IX — Auxilio a Associagao Sorocaba- 
na de Imprensa   

X — Auxilio a Faculdade de Filosofia 

Departamento de Educagao Fisica 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 2 assistentes tec- 
nicos padrao R   

Pessoal Variavel 

I — Mensalistas   

Material de Consumo 

I — Aquisigao de lampadas, vassou- 
ras e outros  

15.000,00 

60.000,00 519.800,00 

24.000,00 

2.000,00 

50.000,00 

6.000,00 

1.553.620,00 

300.000,00 
150.000,00 

10.000,00 

20.000,00 

15.000,00 
500.000,00 2.606.620,00 

84.000,00 

46.800,00 

10.000,00 
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Faculdade de FHosofla 

Distrito de Brigadeiro Tobias Ct^ndas e letraS 

Ensino Primario BlbliOtCCd CentFii 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 2 professores 
padrao L   55.200,00 

Distrito de Salto de Pirapora 

Pnsino Primario 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 6 professores 
padrao L   165.600,00 

Distrito de Votorantim 

Ensino Primario 
Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 2 professores 
padrao L   55.200,00 

6.719.532,00 

* 
* * 

RIBEIRAO PRfeTO 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Ensino pre-primario e primario 
Pessoal Fixo 

Ensino pre-primario 

Parque Infantil da Praga Antonio Prado 

I — Vencimentos de 6 professoras 
padrao E   115.200,00 

II — Gratificagao a Diretora  6.000,00 
Ensino Primario 

I — Vencimentos de 4 professoras 
padrao H   110.400,00 

II — Vencimentos de 4 professoras 
padrao G   96.000,00 

III — Vencimentos de 9 professoras 
padrao F   194.400.00 
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IV — Vencimentos de 18 professoras 
padrao E   

V — Substituigoes   
VI — Promogoes por tempo de servigo 

Assistencia Medico-Escolar 
Vencimentos do Dentista  

Pessoal Variavel 

Ensino pre-primario 
Parque Infantil da Praga Antonio Prado 
Diaristas   90.750,00 
Parque Infantil Campos Elisios 

I — Diaristas   73.000,00 
II — Gratificagao a Diretora   6.000,00 

Parque Infantil Vila Tiberio 

Diaristas   
Ensino Primario 
Assistencia Medico-Escolar 
Diaristas   

Material Permanente 

Ensino Pre-primario 

Parque Infantil dos Campos Elisios 

Aquisigao de moveis e acessorios  10.000,00 

Parque Infantil de Vila Tiberio 

I — Aquisigao de moveis e acessorios 30.000,00 
II — Para continuagao das obras .. 500.000,00 

Novas construgoes: 

I — Para inicio da construgao do 
Parque Infantil Jardim Guana- 
bara   150.000,00 

II — Para inicio da construgao do 
Parque Infantil de Santa Cruz 
do Jose Jaques  130.000,00 

III — Para inicio do Posto de Pueri- 
cultura da Vila Virginia   130.000,00 

345.600,00 
30.000,00 

1.500,00 

50.400,00 949.500,0( 

73.000,00 

54.000,00 296.750,00 
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Ensino Primario 

I — Reforma nos predios escolares . 30.000,00 
II — Aquisi^ao de carteiras e moveis 

escolares   20.000,00 1.000.000,00 

Material de Consume 

Ensino Pre-primario 

Parque Infantil da Praga Antonio Prado 
Aquisigao de livros, impresses, sopa e ma- 
terial escolar   
Parque Infantil dos Campos Elisios 
Aquisigao de livros, impresses, sopa e ma- 
terial escolar     
Parque Infantil da Vila Tiberio 
Aquisigao de livros, impresses, sopa e ma- 
terial escolar e outros   
Ensino Primario 
Aquisigao de livros, impresses, sopa e ma- 
terial escolar   

Despesas Diversas 
Ensino Pre-primario 
Parque Infantil da Praga Antonio Prado 

I — Para viagens, estadia e condu- 
gao dos alunos e professores .. 4.800,00 

II — Reformas do predio   30.000,00 

Parque Infantil dos Campos Elisios 

Viagens, estadia e condugao dos alunos e 
professores   4.800.00 39.600,00 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do Inspetor Escolar 
— padrao Q   69.600,00 

II — Vencimentos do Auxiliar Admi- 
nistrative — padrao G   24.000.00 93.600,00 

Pessoal Variavel 
Diarista   18.250.00 

Material de Consumo 
Aquisigao de livros, impresses, material 
de limpeza e outros   3.600,00 

72.000,00 

72.000,00 

72.000.00 

30.000,00 264.000,00 



— 230 — 

Despesas Diversas 
Despesas com a inspegao das escolas pri- 
marias municipais   6.000,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primano 

I — as Caixas Escolares dos 
Grupos Jose Jaques, Camilo de 
Mattos, Vila Paulista, Tanqui- 
nho, Dumont e 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° 
e 6.° Grupos Escolares, para so- 
pa escolar, a Cr$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos cruzeiros) cada 27.500,00 

II — Auxilio a Caixa Escolar da Es- 
cola Normal Otoniel Mota, para 
a sopa escolar   2.500,00 

III — Auxilio a Caixa Escolar Muni- 
cipal   34.000,00 

IV — Auxilio ao Lar Analia Franco . 60.000,00 
V — Auxilio ao Orfanato Sant'Ana . 60.000,00 

VI — Auxilio ao Patronato Madre Ma- 
zarello   10.000,00 

VII — Auxilio a Escola Sao Jose  15.000,00 
VIII — Auxilio para aluguel do predio 

da Sociedade Esportiva Palmei- 
ras, onde funciona uma escola 
municipal   50.000,00 

IX — Auxilio ao movimento Vita e 
Pax, para ampliagao do curso 
gratuito   20.000,00 

X — Auxilio ao curso primario da 
Associagao do Ensino  2.500,00 

XI — Auxilio para construgao da es- 
cola da Capela Vila Recreio .. 15.000,00 

XII — Auxilio para construgao do for- 
ro da Escola do Salao Paroquial 
de Vila Tiberio   10.000,00 

Ensino Secundario 
Auxilio ao Ginasio Espirita Apostolo Pau- 
lo   50.000,00 

Ensino Profissional e outros 
Auxilio ao Curso de Puericultura da Es- 
cola Industrial   9.000,00 
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Educagao Fisica 

I — Para Comissao Central de Es- 
portes para manutengao de Jo- 
gos Abertos do Interior e espor- 
tes em geral   100.000,00 

II — Auxilio a Liga Riberopretana 
de Futebol para distribuigao 
proporcional aos Clubes que 
disputaram o campeonato ama- 
dor da cidade   15.000,00 

III — Auxilio a Associagao dos Cro- 
nistas Esportivos  6.000,00 

IV — Auxilio ao Botafogo  30.000,00 
Outros Auxilios 

I — Auxilio ao Aero-Clube de Ribei- 
rao Preto para o brevetamento 
de alunos   40.000,00 

II — Auxilio ao Cine Foto Clube de 
Ribeirao Preto   3.000,00 559.500,00 

Servigos Diversos 
Pessoal Fixo 
Departamento Rural 
Secgao de Economia e Sociologia da Vida Rural 

Vencimentos do Sociologo — padrao M . 50.400,00 

Pessoal Variavel 
Comissao Central de Esportes 

Diaristas   54.750,00 
Ginasium 

Diaristas   73.000,00 127.750,00 

Material de Consume 
Secgao de Economia e Sociologia da Vida Rural 

Aquisigao de material de expediente e 
outros   2.000,00 

Ginasium 
Aquisigao de material de expediente, 
limpeza e outros   34.000,00 36.000,00 

Distrito de Gaturamo 
Ensino Primario 
Pessoal Fixo 

Vencimentos de 2 professoras — padrao F 38.400,00 



— 232 — 

Material de Consume 

Ensino pre-primario 
I'arque Infantil 

Aquisigao de medicamentos, sopa, livros, 
impresses, material escolar e outros .... 20.000,00 

Despesas Diversas 

Auxilio a Caixa Escolar do Grupo Esco- 
lar Dr. Francisco Junqueira, para a sopa 
escolar   2.500,00 

Distrito de Guatapara 

Ensino Primario 

Pessoal 

Vencimentos de 3 professoras — padrao E 57.600,00 

Despesas Diversas 

Auxilio a Caixa Escolar do Grupo Esco- 
lar da Fazenda Guatapara, para o sopa 
escolar   2.500,00 

ORGAOS CULTURAIS 

Pessoal Fixo 

Departamento de Cultura 

Gratificagao ao Diretor do Depto. de 
Cultura   12.000,00 
Jardim Zoologico e Bosque 

I — Vencimentos do zelador do Bos- 
que — padrao I   31.200,00 

II — Vencimentos do auxiliar do ze- 
lador do Bosque — padrao G .. 24.000,00 

III — Vencimentos do Jardineiro — 
padrao G   24.000,00 

IV — Vencimentos do Guarda — pa- 
drao F   21.600,00 

V — Vencimentos do Guarda — pa- 
drao E   19.200,00 

VI — Vencimentos do Servente — pa- 
drao D   16.800,00 
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Museu 

I — Vencimentos do Cinegrafista e 
Fotografo — padrao G  24.000,00 

II — Vencimentos do Artifice — pa- 
drao I   31.200.00 

III — Vencimentos de 2 Serventes — 
padrao F   38.400,00 

Escola de Belas Artes 

Vencimentos do Artifice — padrao H .. 27.600,00 270.000,00 

Pessoal Variavel 

I — Mensalistas 

Jardim Zoologico e Bosque 
Salario de 2 mensalistas — Ref. VIII .. 28.800,00 

II — Diaristas 

Jardim Zoologico e Bosque 
Diaristas   
Museu 
Diaristas  
Escola de Belas Artes 
Diaristas  

Material Permanente 

Museu 

I — Aquisigao de moveis 
II — Aquisigao de livros, quadros, 

objetos de arte e outros de uso 
permanente   

Escola de Belas Artes 

Aquisigao de moveis e outros  

Material de Consumo 
Jardim Zoologico e Bosque 

Aquisigao de ferragens, forragens, medi- 
camentos e outros  

Museu 
I — Aquisigao de impressos, mate- 

rials para o Laboratorio de Ta- 
xidermia e de limpeza   

109.500,00 

36.500,00 

76.400,00 251.200,00 

20.000,00 

30.000,00 

10.000,00 60.000,00 

80.000,00 

12.000,00 
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II — Cafe e agiicar  3.000,00 
III — Aquisigao de material fotogra- 

fico   12.000,00 

Escola de Belas Artes 
Aquisigao de tintas, livros e outros   10.000,00 117.000,00 

Despesas Diversas 
Jardim Zoologico e Bosque 

I — Diversas despesas de reformas 348.000,00 
II — Viagens, estadia e condugao .. 3.000,00 

Museu 

I — Viagens, estadia e condugao .. 10.000,00 
II — Remodelagao e conservagao de 

obras de escultura   20.000,00 
III — Reforma do predio do Museu . 20.000,00 

Escola de Belas Artes 

Viagens, estadia e condugao  10.000,00 411.000,00 

Despesas Diversas 

I — Auxilio a Biblioteca da Socie- 
dade Legiao Brasileira   10.000,00 

II — Auxilio a Sociedade Musical de 
Ribeirao Preto   100.000,00 

III — Auxilio ao Centre de Debates 
Culturais   10.000,00 

IV — Auxilio para as obrar do Monu- 
mento ao Sagrado Coragao de 
Jesus   10.000,00 

V — Auxilio a Banda da Forga Pii- 
blica   20.000,00 

IV — Auxilio ao cantor Helio Gori 
(bolsa de estudos em Milao) .. 25.000,00 

VII — Auxilio a pintora Adelaide Sam- 
paio (bolsa de estudos)   12.000,00 

VIII — Auxilio ao Teatro Escola de Ri- 
beirao Preto   10.000,00 197.000,00 



DiversSes Piiblicas 

Despesas Diversas 

Contribui^ao para retretas piiblicas e ou- 
tros servigos musicais as duas Bandas 

I — Banda Independente e Puccini . 60.000,00 
II — Banda Santa Cecilia   30.000,00 

III — Direitos autorais   4.800,00 94.800,00 

4.956.950,00 

SAO CAETANO DO SUL 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
I — Vencimentos de cargos 

Padrao K: Cr$ 4.750,00 mensais 
3 Dentistas   171.000,00 
Padrao C: Cr$ 2.500,00 mensais 
3 Professores   90.000,00 

II — Quota de Antigixidade   12.500,00 
III — Substituigdes   52.000,00 325.500,00 

Material de Consumo 
Material didatico de expediente e de uso 15.000,00 

Despesas Diversas 
I — Aquisigao, construgao ou refor- 

ma de predios escolares, apare- 
Ihamento, instalagao e outras 
despesas   3.787.500,00 

II — Construgao de Parques Infantis 500.000,00 4.287.500,00 

Despesas Diversas 
I — Inspegao de Escolas Municipals 6.000,00 

II — Gratificagao a Zeladores   14.400,00 
III — Alugueis   39.600,00 
IV — Eventuais   15.000,00 75.000,00 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de Cargos 
Padrao J; Cr$ 4.400,00 mensais 
1 Bibliotecario   52.800,00 
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Padrao C: Cr$ 2.500,00 mensais 
1 Auxiliar Bibliotecario   30.000,00 
Padrao B; Cr$ 2.250,00 mensais 
1 Continuo Zelador   27.000,00 

II — Gratificagao e Substituigoes .. 9.200,00 119.000,00 

Material de Consume 
Material de expediente e de uso  20.000,00 

Despesas Diversas 
I — Aluguel   60.000,00 
II — Livros Diversos   90.000,00 

III — Eventuais   17.000,00 167.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Pre-primario 
Institute Nossa Senhora da Gloria .. 250.000.00 

b) Ensino Primario 

I — Servigo de Assistencia Escolar . 200.000,00 
II — Escola Paroquial Sao Caetano . 10.000,00 

III — Externato Santo Antonio   10.000,00 
IV — Institute Rocha Pombo  10.000,00 
V — Bolsa de Estudos  168.000,00 398.000,00 

Aquisigao de instrumentos para fanfarras dos 
Grupos Escolares   50.000,00 

c) Ensino Profissional 

I — Escola Tecnica de Comercio Sao 
Caetano   10.000,00 

II — Escola de Tecnologia 28 de Ju- 
Iho   5.000,00 15.000,00 

d) Ensino Secundario 

I — Ginasio de Sao Caetano   10.000,00 
II — Ginasio do Estado   10.000,00 20.000,00 

e) Educagao Fisica 

I — Comissao Municipal de Esportes 60.000,00 
II — Associagao dos Escoteiros Sao 

Francisco de Assis   65.000,00 
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III — Sao Caetano Futebol Clube .. 50.000,00 
IV — Liga de Esportes de Sao Caeta- 

no do Sul   5.000,00 
V — Ipiranguinha F. C  3.000,00 

VI — Tamoio F. C  9.000,00 
VII — Bonsucesso F. C  3.500,00 

VIII — E. R. Branco F. C  1.500,00 
IX — Independencia Ceramica F. C. . 6.000,00 
X — America F. C  1.500,00 

XI — Nautico F. C  2.500,00 
XII — S. Cristovao F. C  3.500,00 

XIII — Unidos Volley Clube   3.000,00 
XIV — Cruzeiro F. C  6.500,00 
XV — Nacional F. C  1.500,00 

XVI — 7 de Setembro F. C  3.500,00 
XVII — C. A. Flamengo Paulista   1.500,00 

XVIII — Niteroi F. C  1.500,00 
XIX — America do Sul F. C  2.500,00 
XX — Argilex F. C  9.800.00 

XXI — At. Corintians F. C  8.500,00 
XXII — Comercial F. C  4.000.00 

XXIII — Cruzada F. C  16.500,00 
XXIV — Piratininga F. C  5.500,00 
XXV — Barcelona F. C  3.500,00 

XXVI — Palmeiras F. C  2.000,00 
XXVII — V. da Gama F. C  1.500,00 

XXVIII — A. A. Belo Horizonte   3.000.00 
XXIX — Ceramica F. C  10.000,00 
XXX — Bandeirantes F. C  2.000,00 

XXXI — At. Monte Azul   3.000,00 
XXXII — America do Norte F. C  1.000,00 

XXXIII — Gremio Recreative 14 de Julho 24.000.00 
XXXIV — E. C. Corintians Bandeirantes . 1.500,00 
XXXV — E. C. R. Branco   10.000,00 

XXXVI — Monte Alegre F. C  7.500,00 
XXXVII — Clube de Malha 1.° de Maio ... 21.000,00 

XXXVIII — F. Verde F. C  1.500,00 306.000,00 

f) Cultura 
I — Salao Paroquial Padre Alexan- 

dre Grigeli. Construgao   200.000,00 
II — Corporagao Musical S. Caetano 10.000,00 

III — Sociedade Artistica e Musical 
Santa Cecilia   10.000.00 
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IV — Recitals, conferencias e concer- 
tos sinfonicos   50.000,00 

V — Centro Estudantino de Cultura 2.000,00 
VI — Educandaoo Obreiros do Pro- 

gresso   1.000,00 273.000,00 

Despesas Diversas 
Horto Escolar  10.000.00 

6.331.000,00 

CAMPINAS 

* 
* * 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Departamento de Ensino e Difusao Cultural 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 

a) Gabinete do Diretor 
1 Diretor — padrao Q   100.800,00 
1 Assistente de Educagao — padrao F 34.800,00 
2 Professores — padrao E  62.400,00 198.000,00 

b) Secgao de Expediente 
1 Chefe de Secgao — padrao I   50.400,00 
1 Oficial Administrativo — padrao H 43.200,00 
2 Escriturarios — padrao E   62.400,00 
1 Escriturario — padrao D  27. 600,00 
1 Continuo — padrao B   22.800,00 
1 Zelador — padrao A  20.400,00 
3 Aux. de Escritorio — padrao A 61.200,00 288.000,00 

c) Secgao de Difusao Cultural 
1 Chefe de Secgao — padrao I  50.400,00 
1 Assistente de Artes — padrao I .. 50.400,00 
1 Oficial Administrativo — padrao H 43.200,00 144.000,00 

d) Secgao de Ensino 
1 Chefe de Secgao — padrao I  50.400,00 
1 Medico de Escolas e Parques In- 
fantis — padrao L   64.800,00 
1 Assistente de Educagao — padrao F 34.800,00 
2 Professores — padrao E   62.400,00 212.400,00 
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e) Seccao de Assistencia Socio-Educa- 
cional 

1 Chefe de Secgao — padrao I  
1 Dentista Chefe — padrao G   
1 Assistente de Educagao — padrao F 
3 Professores — padrao E  
6 Dentistas — padrao E  

II — Vantagens da Lei 304/50   
III — Para completar o aumento mini- 

mo de 20%, conforme artigo 26, 
da Lei 758 de 52  

IV — Gratificagao de magisterio   
V — Adicionais   

VI — Substituigoes   

Pessoal Variavel 
I — Quadro Provisorio   

II — Quadro de Operarios   

Material Permanente 
Para aquisigao de moveis, maquinas de 
escrever e outros de uso permanente .. 

Material de Consume 
Para aquisigao de material de expediente 
de limpeza, gasolina, oleo e outros mate- 
rials de consumo   

Despesas Diversas 
Para atender a despesa com assinatura de 
telefone, transporte, selos, telegramas e 
outras   

Despesas Diversas 
Para pagamento do salario familia ao pes- 
soal fixo e variavel   

Distrito da Sede 
Pessoal Fixo 

a) Grupo Escolar "Correa de Melo" 

I — Vencimentos do seguinte pessoal; 
1 Diretor — padrao I   
8 Professores — padrao E  
I Porteiro — padrao A   

50.400,00 
38.400,00 
34.800,00 
93.600,00 

187.200,00 

15.600,00 

27.800,00 
28.800,00 
33.768,00 
30.000,00 

37.475,00 
133.760,00 

404.400,00 

115.848,00 

171.235,00 

20.000,00 

50.000,00 

6.000,00 

5.400,00 

50.400,00 
249.600,00 

20.400.00 
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19.200,00 
109.200,00 

5.100,00 133.500,00 

62.400,00 
20.400,00 82.800,00 

2.400,00 
28.800,00 
3.060,00 34.260,00 

2 Serventes — padrao A  40.800,00 361.200,00 

II — Vantagens da Lei 304/50   
III — Gratifica^oes de magisterio ... 
IV — Adicionais   

b) Escola Ferreira Penteado 
1 — Vencimentos do seguinte pessoal: 
2 Professores — padrao E   
1 Porteiro — padrao A   

II — Vantagens da Lei 304/50   
III — Gratificagao de magisterio  
IV — Adicionais   

c) Escolas Isoladas e Rurais 

I — Vencimentos do seguinte pessoal; 
1 Professor da Escola Bairro Carlos 
Gomes — padrao E    
1 Professor da Escola Bairro Samam- 
baia — padrao E   
1 Professor da Escola Bairro Mato 
Dentro — padrao E   
1 Professor da Escola Bairro do Bon- 
fim — padrao E   
1 Professor da Escola Bairro Boa Vis- 
ta — padrao E   
1 Professor da Escola Bairro do Pa- 
Iheiro — padrao E  
1 Professor da Escola Bairro do Bom 
Reitor — padrao E   
1 Professor da Escola Bairro Vira Co- 
pos — padrao E  
1 Professor da Escola Fazenda Pau 
D'Alho — padrao E   
1 Professor da Escola Fazenda Meia 
Lua — padrao E  
1 Professor da Escola Abrigo de Me- 
nores — padrao E  31.200,00 343.200,00 

II — Gratificagao de magisterio .... 14.400,00 
d) Curso Noturno Correa de Melo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
1 Diretor do Curso Noturno — padrao 
FeG  6.000,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 

31.200,00 
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4 Professores — padrao D . 
1 Porteiro — padrao F e G 

II — Vantagens da Lei 304/50   
III — Gratificagao de magisterio  

e) Curso Noturno de Alfabetizagao 
I — Vencimentos do seguinte pessoal 
1 Professor do Curso Noturno do Gua 
nabara — padrao D    
1 Professor do Curso Noturno do Ta 
quaral — padrao D  
1 Professor do Curso Noturno de V 
Industrial — padrao D   
1 Professor do Curso Noturno do Cir 
culo Operario Sao Jose — padrao D 
1 Professor do Curso Noturno Ope 
rario do Cambui — padrao D  
2 Professores do Curso Noturno Ope 
rario da Ponte Preta — padrao D . 

II — Vantagens da Lei 304/50 .... 
Ill — Gratificagao de magisterio .. 

f) Substituigoes no Quadro de Ensino 

Pessoal Variavel 
Para atender ao pagamento de professores 
diaristas e serventes escolares, a saber: 

I — Grupo Escolar Correa de Melo 
II — Escolas Isoladas e Rurais   

III — Curso Noturno Correa de Melo 
IV — Cursos Noturnos de Alfabetiza- 

gao   

Material Permanente 

I — Para construgao de predios esco- 
lares   

II — Para atender as despesas com a 
aquisigao de carteiras escolares, 
moveis e outros artigos destina- 
uos ao funcionamento de escolas 

III — Para custeio de despesas com a 
conservagao, melhoramento e 
ampliagao de escolas  

110.400,00 
3.000,00 

2.400,00 
22.800,00 

27.600,00 

27.600,00 

27.600,00 

27.600,00 

27.600,00 

55.200,00 

2.400,00 
39.600,00 

50.000,00 
50.000,00 
20.000,00 

40.700,00 

500.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

119.400,00 

25.200,00 

193.200,00 

42.000,00 

150.000,00 

160.700,00 
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IV — Para aquisigao de ferramentas 
destinadas aos Gabinetes Den- 
tarios das Escolas   10.000,00 710.000,00 

Material de Consume 

I — Para atender as despesas com a 
aquisigao de livros, cadernos, giz 
e outros materials escolares .. 90.000,00 

II — Para atender as despesas com a 
aquisigao de lanches para esco- 
lares urbanos e rurais   300.000,00 

III — Para atender as despesas com a 
aquisigao de medicamentos para 
escolares urbanos e rurais   20.000,00 

IV — Para atender as despesas com a 
aquisigao de materials destina- 
dos ao servigo dentario escolar 20.000,00 430.000,00 

Despesas Diversas 

I — Para atender as despesas com as- 
sinatura de telefone, telegramas 
e outros   5.000,00 

II — Para despesas diversas no servi- 
vigo dentario escolar  22.000,00 27.000,00 

Despesas Diversas 

Para pagamento do salario familia ao pes- 
soal fixo e variavel   13.800,00 

Despesas Diversas 

Para inspegao nas escolas primarias iso- 
ladas   3 600,00 

Sub-Prefeitura de Souzas 

Pessoal Fixo 

Escolas Isolodas e Rurais 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 

1 Professor da Escola Mista da Fa- 
zendinha — padrao E  31.200,00 
1 Professor da Escola da Fazenda Sao 
Joao da Boa Vista — padrao E .... 31.200,00 62.400,00 
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Sub-Prefeitura de Valinhos 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 2 professores do 
Curso Noturno — padrao D .. 55.200,00 

II — Gratificagao de magisterio ... 3.600,00 58.800,00 

Pessoal Variavel 

Para pagamento de servente  4.500,00 

Despesas Diversas 

Para pagamento do salario familia ao 
pessoal fixo e variavel   1.200,00 

Despesas Diversas 
Ensino 

a) Ensino Pre-primario: 

I — Auxilio ao Jardim da Infancia 
Noemia Asbahar   15.000,00 

II — Auxilio ao Educandario Santa 
Terezinha   15.000,00 30.000,00 

b) Ensino Primario: 

I — Auxilio a Caixa Escolar do Gru- 
po Escolar Correa de Melo ... 1.200,00 

II — Auxilio a Caixa Escolar do Gru- 
po Modelo do Institute de Edu- 
cacao Carlos Gomes   1.000,00 

III — Auxilio a Caixa Escolar do Gru- 
po Escolar Adalberto Nascimento 1.200,00 

IV — Auxilio para locagao da sala des- 
tinada a Escola Mista do Bair- 
ro do Bonfim   1.200,00 

V — Auxilio para locagao do predio 
destinado ao Grupo Escolar do 
Taquaral   4.200,00 

VI — Auxilio para locagao do predio 
destinado ao Curso Noturno do 
Cambui   1.680,00 

VII — Auxilio a Escola do Externato 
Sao Joao   50.000,00 
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VIII — Auxilio ao Lar Escola Nossa Se- 
nhora do Calvario   

IX — Auxilio a Escola do Patronato 
Sao Francisco    

X — Auxilio a Escola do Externato 
Sao Domingos   

XI — Auxilio a Escola do Institute Po- 
pular Humberto de Campos — 
Lei n.° 408, de 7-10-1950   

XII — Auxilio a Escola do Institute S. 
Jose de Educagao e Instrugao . 

XIII — Auxilio a Escola do Orfanato de 
Santa Casa   

XIV — Auxilio a Escola do Asilo Sant'- 
Ana   
Auxilio a Escola do Abrigo de 
D. Nery   
Auxilio a Escola Particular de 
Friburgo   
Auxilio a Sopa Escolar   
Auxilio a Escola da Sociedade 
Amiga dos Pobres (Lei n.0 730 
de 1952)   
Bolsas de Estudos para profes- 
sor primario especializar-se no 
ensino de cegos (Lei n.0 869 de 
12-3-1953)   

c) Ensino Secundario 

I — Auxilio a Associagao dos Ex- 
Alunos do Institute de Educagao 
Carlos Gomes para constituigao 
do premio Antonio Alves Ara- 
nha   

Auxilio a Associagao de Pais e 
Mestres do Institute de Educa- 
gao Carlos Gomes   

Premios aos estudantes dos Co- 
legios Campineiros e custeio ao 
Curso de Licenciado, na Fac. de 
Filosofia, Ciencias e Letras (Lei 
n.0 15, de 7-5-1948)   

XV 

XVI — 

XVII — 
XVIII — 

XIX — 

II — 

III — 

16.000,00 

15.000,00 

1.500,00 

31.200,00 

50.000,00 

11.000,00 

2.500,00 

62.000,00 

20.000,00 
60.000,00 

31.200,00 

30.000,00 390.880,00 

500,00 

2.400,00 

12.750,00 
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IV — Bolsas de Estudos para os cur- 
ses secundarios oficiais (Lei n.0 

678, de 9-1-1952)   10.000,00 
V — Auxilio ao Ginasio Ave Maria 40.000,00 

VI — Auxilio ao Ginasio Adventista 
Campineiro   2.000,00 67.650,00 

a) Ensino Superior 
Auxilio a Sociedade Campineira de Edu- 
cagao e Instrugao   200.000,00 

e) Educagao Fisica 

I — Auxilio a Ccmissao Central de 
Esportes   

II — Auxilio a Associagao dos Esco- 
teiros de Campinas (Grupo Ubi- 
birajara)   

Ill — Auxilio a Delegacia Regional de 
Educagao Fisica para o envio de 
criangas pobres as Colonias Cli- 
maticas   

f) Ensino Tecnico Profissional 

I — Auxilio a Escola Tecnica de De- 
senho "Francisco Glicerio"   

II — Auxilio a Escola de Enfermei- 
ras "Madre Maria Teodora" ... 

g) Outros auxilios ao Ensino 

I — Auxilio a Biblioteca do Centre 
de Ciencias, Letras e Artes ... 20.000,00 

II — Auxilio ao Conservatorio Musi- 
cal "Carlos Gomes"   5.000,00 

III — Auxilio ao Conservatorio Musi- 
cal "Gomes Cardim"   5.000,00 

IV — Auxilio ao Conservatorio Musi- 
cal Campinas   5.000,00 

V — Auxilio a Escola de Pintura "Pe- 
dro Alexandrino"   6.000,00 

VI — Auxilio ao Congresso Inter- 
Americano de Educagao de Ba- 
se (Prot. 14.498/53)   2.000,00 

48.000,00 

5.000,00 

48.000,00 101.000,00 

6.000,00 

50.000,00 56.000,00 
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VTT — Auxilio ao Reformatorio Espiri- 
ta Campineiro   150.000,00 193.000,00 

Sub-Prefeitura de Paulinia 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

1 — Auxilio para locagao de 2 salas 
destinadas ao Grupo Escolar de 
Barao Geraldo   

II — Auxilio a Associagao de Prote- 
gao a Maternidade e Infancia de 
Barao Geraldo para pagamento 
de uma professora na Escola Ru- 
ral de Ventosa  

Sub-Prefeitura de Souzas 

Despesas Diversas 

Ensino Primario 
Auxilio para locagao do predio destinado 
ao Grupo Escolar de Joaquim Egidio .... 1.800,00 

Sub-Prefeitura de Valinhos 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 

Auxilio para locagao do predio destinado 
a Escola Primaria   

b) Outros Auxilios ao Ensino 
Auxilio a Biblioteca Paroquial "Embai- 
xador Macedo Scares"   

Parques e Recantos Infantis 
Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 
1 — Vencimentos do seguinte pessoal: 
2 Diretores — padrao H   
4 Professores encarregados — padrao 
F   

13 Professores — padrao E   
3 Auxiliares Administrativos de Par- 
ques Infantis — padrao D   
1 Zelador — padrao C   

9.600,00 

18.000,00 27.600,00 

8.400,00 

5.000,00 13.400,00 

86.400,00 

139.200,00 
405.600,00 

82.800,00 
25.200,00 
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3 Auxiliares Administrativos de Re- 
cantos Infantis — padrao B  
5 Auxiliares de Disciplina — padrao 
A   
4 Serventes — padrao A   

II — Gratificagao de Magisterio   
III — Adicionais   
IV — Substituigoes   

Pessoal Variavel 

I — Quadro Provisorio   
II — Para pagamento de professores, 

diaristas, serventes e outros ... 
Material Permanente 

I — Para construgao de Recantes e 
Parques Infantis   

II — Para custeio de despesas com a 
conservagao, melhoramento e 
ampliagao de Parques e Recan- 
tos Infantis   

III — Para aquisigao de refrigeradores 
IV — Para aquisigao de moveis, arqui- 

vos de ago e outros de uso per- 
manente   

Material de Consumo 
I — Para aquisigao de merendas .. 

II — Para aquisigao de medicamentos 
III — Para aquisigao de materiais de 

expediente, de limpeza e outros 
de consumo   

Despesas Diversas 

Para atender as despesas com assinaturas 
de telefone, energia eletrica e outras ... 

Despesas Diversas 

Para atender ao pagamento do salario fa- 
milia ao pessoal fixo e variavel   

Sub-Prefeitura de Paulinia 

Material Permanente 
Para construgao de Recanto Infantil  

68.400,00 

102.000,00 
81.600,00 991.200,00 

28.800,00 
3.060,00 

30.000,00 61.860,00 

110.880,00 

489.800,00 

300.000,00 

100.000,00 
120.000,00 

80.000,00 600.000,00 

300.000,00 
20.000,00 

72.640,00 392.640,00 

12.000,00 

22.200,00 

250.000,00 
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Sub-Prefeitura de Souzas 

Material Permanente 
Para construgao de Recanto Infantil .... 250.000,00 

6RGAOS CULTURAIS 
Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 
a) Teatro Municipal 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
1 Encarregado — padrao G ... 38.400,00 
1 Servente — padrao A  20.400,00 58.800,00 

II — Vantagens da Lei 304/50   4.800,00 
III — Adicionais   11.700.00 
IV — Para pagamento de servigos em 

horas extraordinarias   6.000,00 
V — Substituigoes   3.000,00 25.500,00 

b) Museus e Bosques 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
1 Encaregado — padrao G .... 38.400,00 
1 Zelador — padrao D  27.600,00 
1 Zelador — padrao A  20.400,00 
1 Auxiliar do Encarregado — 
padrao A   20.400,00 
1 Servente — padrao A   20.400,00 127.200,00 

II — Adicionais   15.360,00 
III — Substituigoes   6.000,00 21.360,00 

c) Biblioteca Publica Municipal 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
1 Bibliotecario responsavel — 
padrao E   34.800,00 
4 Bibliotecarias — padrao E .. 124.800,00 
1 Auxiliar de Bibliotecaria — 
padrao A   20.400,00 
1 Encadernador — padrao A .. 20.400,00 
1 Servente — padrao A  20.400,00 220.800,00 

II — Substituigoes   15.000,00 
d) Servigo de Cinema Educative 

I — Vencimentos de 1 encarregado 
— padrao G   28.400,00 
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II — Para pagamento de servigos em 
horas extraordinarias   12.800,00 

III — Substituigoes   3.000,00 54.200,00 

Pessoal Variavel 

a) Teatro Municipal 
Para atender as despesas com os por- 
teiros e demais diaristas do Teatro . 303.470,00 

b) Museus e Bosques 
I — Quadro Provisorio   57.204,00 

II — Quadro de Operarios   207.280,00 264.484,00 

c) Biblioteca Piiblica Municipal 
Quadro de Operarios  75.460,00 

d) Servigo de Cinema Educative 
Quadro de Operarios  84.980,00 

Material Permanente 

a) Teatro Municipal 
Para aquisigao de moveis e outros de 
uso permanente   30.000,00 

b) Museu e Bosques 

I — Para aquisigao de moveis e ou- 
tros de uso permanente   30.000,00 

II — Para ampliagao do predio do 
Museu de Historia Natural .... 300.000,00 330.000,00 

c) Biblioteca Piiblica Municipal 

I — Para aquisigao de livros, moveis 
e outros de uso permanente .. 20.000,00 

II — Para formagao de subsecgao am- 
bulante da Biblioteca Piiblica 
Municipal   100.000,00 120.000.00 

d) Servigo de Cinema Educativo 
I — Para aquisigao de filmador e 

motor a gasolina em dinamo 
conjugado   45.000,00 

II — Para aquisigao de uma "perua" 
destinada a instalagao de apare- 
Ihos do Cinema Educativo  140.000,00 185.000.00 
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Material de Consumo 

a) Teatro Municipal 
Para aquisigao de lampadas, materiais 
de limpeza, de expediente e outros 
de consumo   30.000,00 

b) Museu e Bosques 
Para aquisigao de alimentos para ani- 
mais, materiais de expediente, de 
limpeza e outros de consumo   150.000,00 

c) Biblioteca Publica Municipal 
Para aquisigao de materiais de ex- 
pediente, limpeza e outros de consu- 
mo   24.000,00 

d) Servigo de Cinema Educative 
Para aquisigao de materiais de ex- 
pediente, de filmes e outros de consu- 
mo   12.000,00 216.000,00 

Despesas Diversas 

a) Teatro Municipal 
Para energia eletrica, telefone e ou- 
tros servigos prestados por terceiros 35.000,00 

bl Museu e Bosques 
Para energia eletrica, telefone e ou- 
tros servigos prest&dos por terceiros 5.000,00 

c) Biblioteca Publica Municipal 
Para encadernagoes e outros servigos 
prestados por terceiros   5.000,00 

d) Servigo de Cinema Educativo 
Para aluguel de filmes e outros ser- 
vigos prestados por terceiros   20.000,00 65.000,00 

Despesas Diversas 

Para pagamento do salario familia ao pes- 
soal fixo e variavel   15.000,00 

11.360.607,00 

♦ 
* » 
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SANTO ANDRC 

DEPARTAMENTO DE SAuDE, EDUCACAO E ASSISTfiNCIA SOCIAL 

Secgao de Educagao e Cultura 

Distrito da Sede 

Fessoal Fixo 

I — Vencimento de: 
1 Chefe de Secgao — padrao M 57.600,00 

II — Gratificagoes   15.000,00 72.600,00 

Pessoal Variavel 
Extranumerarios administrativos   75.600,00 

Material Permanente 

Aquisigao de moveis, maquinas, projetor 
de filmes e projetor de imagens   80.000,00 

Material de Consumo 

Aquisigao de impresses, revistas e discos 90.000,00 
Despesas Diversas 

I — Alugueis   120.000,00 
II — Luz e telefone   5.000,00 

III — Para confecgao de apostila e ser- 
vigos taquigraficos   60.000,00 185.000,00 

Ensino em Geral 
Ensino Superior 

FACULDADE DE ClfiNCIAS ECON6MICAS 

Pessoal Variavel 

Extranumerarios 

I — Administrativos   100.000,00 
II — Docentes   300.000,00 400.000,00 

Material Permanente 

Aquisigao de moveis e maquinas  50.000,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de material de escritorio e di- 
datico   50.000,00 
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Despesas Diversas 
Para instalagao de Biblioteca Tecnica (art. 
4.° da Lei 814)    200.000,00 

Ensino Industrial 

ESCOLA INDUSTRIAL "JULIO MESQUITA" 

Pessoal Fixo 
I — Vencimentos de; 

1 Secretario — padrao J   38.400,00 
1 Orientador Educacional — pa- 
drao I   34.800,00 
1 Almoxarife — padrao F   26.400,00 
1 Inspetor de Alunos — padrao 
F   25.200,00 
2 Escriturarios — padrao F ... 52.800,00 
1 Porteiro — padrao F  26.400,00 
2 Serventes de Cozinha — pa- 
drao F   50.400,00 
2 Continues — padrao E   50.400,00 
4 Serventes — padrao E   100.800,00 

21 Professores — padrao H .... 655.200,00 
24 Mestres — padrao H  748.800,00 

2 Contra-mestres — padrao G 57.600,00 
II — Quota de Antigiiidade   138.000,00 

III — Salario Familia   40.000,00 
IV — Quota Participantes Rev. 32 .. 12.000,00 
V — Licenga Premio   20.000,00 

VI — Gratificagoes   40.000,00 2.117.200,00 

Pessoal Variavel 
Extranumerarios Administrativos   100.000,00 

Material Permanente 
Aquisigao de Maquinas e Moveis   100.000,00 

Material de Consumo 

I — Aquisigao de Material de Expe- 
diente e Didatico   50.000,00 

II — Aquisigao de Carvao, Madeira, 
Ferro e Ago   100.000,00 150.000,00 

Despesas Diversas 
I — Aluguel   30.000,00 
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II — Energia Eletrica   20.000,00 
III — Telefone   2.000,00 52.000,00 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 
Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 
I — Vencimentos de 24 professores 

— padrao F   633.600,00 
II — Quota de Antigiiidade  25.000,00 

III — Salario Familia   20.000,00 
IV — Licenga Premio   20.000,00 
V — Gratificagoes   30.000,00 728.600,00 

Pessoal Variavel 
Extranumerarios Administrativos   200.000,00 

Material Permanente 

I — Para aquisigao, construgao e re- 
construgao de predios escolares 3.456.400,00 

II — Desapropriagao destinada at* en- 
sino primario   800.000,00 

III — Para aquisigao de livros para a 
Biblioteca Municipal   100.000,00 4.356.400,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de impresses e material didatico 60.000,00 

Despesas Diversas 

I — Aluguel   80.000,00 
II — Luz   10.000,00 

III — Inspegao as escolas municipals . 12.000,00 
IV — Bolsas de estudos (Lei 522 de 

25-10-1949)   60.000,00 
V — Para transporte de professores . 5.000,00 

VI — Contribuigao para caixa escolar 100.000,00 
:VII — Para Horta Escolar (Lei n.0 675 

de 13-3-1952)   10.000,00 277.000,00 

Distrito de Ribeirao Pires 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 4 professores — 
padrao F   105.600,00 

II — Substituigoes   30.000,00 135.600,00 
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Pessoal Variavel 

Extranumerarios Administrativos   26.400,00 

Material Permanente 

I — Para aquisigao, construgao e re- 
construgao de predios escolares 120.000,00 

II — Idem, idem para Rio Grande .. 130.000,00 250.000,00 

Distrito de Maua 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de 5 professores — 
padrao F   132.000,00 

II — Substituigoes   30.000,00 162.000,00 

Pessoal Variavel 

Extranumerarios Administrativos   26.400,00 

Material Permanente 
Para aquisigao, construgao e reconstru- 
gao de predios escolares   120.000,00 

Despesas Diversas 
Alugueis   20.000,00 

Distrito de Paranapiacaba 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de: 
1 Professor — padrao F   26.400,00 

II — Substituigoes   10.000,00 36.400,00 

Subvengoes a Estabelecimentos de Ensino 
Distrito da Sede 

Despesas Diversas 

Para manutengao de alunos gratuitos 

1. As irmas do Asilo Padre Luis Capra 30.000,00 
2. A Escola Paroquial Santa Terezinha 40.000,00 
3. A Casa da Crianga de Santo Andre . 30.000,00 
4. A Escola Santo Antonio de Vila Al- 

pina   40.000,00 
5. A Escola Paroquial do Senhor do Bom 

Fim   40.000,00 
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6. Ao Externato Santo Antonio — Par- 
que das Nagoes   10.000,00 190.000,00 

Distrito de Ribeirao Pires 

Despesas Diversas 

Para manutengao de alunos grauitos: 

1. Ao Asilo Nerina Adolfo Ugliengo ... 
2. A Escola Paroquial de Ribeirao Pires 
3. A Associagao de Pais e Mestres de Ri- 

beirao Pires   

Distrito de Maua 

Despesas Diversas 
Para manutengao de alunos gratuitos: 

1. A Escola Paroquial de Maua  10.000,00 
2. A Juventude Operaria Catolica de 

Maua   10.000,00 20.000,00 

10.390.800,00 
* 

* * 

SANTOS 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Departamento de Educagao 
Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 

1) Gabinete do Chefe 
1 Chefe de Departamento — pa- 

drao S   
1 Inspetor de Ensino — padrao 
R   
1 Escriturario — padrao H  
1 Continuo — padrao G  

2) Grupos Escolares 
4 Diretores de Grupo la. QS — 
padrao Q   
2 Diretores de Grupo 2a. QS — 
padrao P   

20.000,00 
10.000,00 

30.000,00 60.000,00 

98.400,00 

90.000.00 
37.200,00 
32.400,00 

336.000,00 

156.000,00 

258.000,00 
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13 Professores primarios — pa- 
drao N     858.000,00 

21 Professores primarios — pa- 
drao M   1.260.000,00 

26 Professores primarios — pa- 
drao L   1.404.000,00 

31 Professores primarios — pa- 
drao I   1.302.000,00 
31 Professores primarios — pa- 
drao J   1.450.000,00 

57 Professores primarios Prov. — 
padrao L   2.394.000,00 

28 Professores substitutes — pa- 
drao B   403.200,00 
6 Porteiros de Grupos — QS — 
padrao G   194.400,00 9.758.400,00 

3) Escolas Noturnas 
4 Professores — padrao I .... 168.000,00 
4) Escolas Isoladas Urbanas 

30 Professores primarios — pa- 
drao I     1.260.000,00 
5) Escolas Isoladas Rurais 
1 Professor primario — padrao 
I   42.000,00 

II — Substituigoes   836.000,00 
III — Gratificag5es   10.000,00 
IV — Adicionais   737.000,00 
V — Vantagens da Lei 1.112/50   310.000,00 

Pessoal Variavel 
Para pagamento de pessoal assalariado e 
contratado   1.930.000,00 

Material Permanente 
Para aquisigao de moveis, maquinas e ou- 
tros materiais de uso permanente   100.000,00 

Material de Consumo 
Para compra de materiais didaticos de ex- 
pediente, de limpeza e outros de consumo 150.000,00 

Despesas Diversas 

I — Para custeio de despesas com 
viagens de inspegao escolar, en- 
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cadernagoes, consertos, adianta- 
mentos, premios previstos pela 
lei 1.129-50, etc  66.000,00 

11 — Para atender as despesas com a 
execusao da Lei 1.516/53   10.000,00 76.000,00- 

Escolas Isoladas Rurais em Bertioga 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
4 professores primaries — pa- 
drao I   168.000,00 

II — Substituigoes   49.500,00 
III — Gratificagoes   2.000,00 
IV — Adicionais    4.620,00 

V — Vantagens da lei 1.112/50   4.800,00 228.920,00 

Pessoal Variavel 
Para pagamento de contratados e assala- 
riados   90.000,00 

Material Permanente 
Para compra de moveis e artigos de uso 
permanente   5.000,00 

Material de Consume 
Para compra de materials didaticos, de 
expediente, de limpeza e outros   15.000,00 

Despesas Diversas 

Para atender as despesas com concertos, 
premios previstos pela lei 1.129/50, festi- 
vidades, gastos de energia eletrica, etc. .. 5.000,00 

Institute Municipal de Comercio 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 

1 Diretor — padrao L  54.000,00 
1 Secretario — padrao B  37.200,00 91.200,00 

II — Substituigoes   1.100,00 
III — Gratificagoes   1.000,00 
IV — Adicionais    10.560,00 
V — Vantagens da Lei 1.112/50   9.000,00 
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Pessoal Variavel 

Para atender ao pagamento de professo- 
res contratados e assalariados   675.120,00 

Material Permanente 

Para compra de moveis, livros especiali- 
zados, aparelhos de laboratories   50.000,00 

Material de Consumo 
Para aquisigao de artigos didaticos, de 
expediente, de limpeza e outros   25.000,00 

Despesas Diversas 
Para atender as despesas de pronto paga- 
mento, consertos, adiantamentos, etc. .. 5.000,00 

Construgao de Predios Escolares 
Sede 

Material Permanente 
I — Para custeio das despesas com a 

construgao, conservagao, refor- 
mas e instalagao de unidades es- 
colares   790.000,00 

II — Para custeio das despesas com a 
construgao, conservagao, refor- 
mas e instalagao de parques in- 
fantis   2.900.000,00 

III — Para atender as despesas com a 
compra de moveis escolares, 
aparelhos e outros artigos des- 
tinados ao funcionamento de es- 
colas e parques infantis  300.000,00 3.990.000,00 

Construgao de Predios Escolares 
Bertioga 

Material Permanente 
Para custeio das despesas com a constru- 
gao, reformas e conservagao de predios 
escolares  80.000,00 

PARQUES INFANTIS 
Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 



— 259 — 

1) Inspetoria 
1 Inspetor de parques — padrao Q .. 

2) Parque Infantil D. Leonor Mendes de 
Barros 
1 Secretario — padrao H   
1 Professor de Educagao Fisica — 
padrao I   
1 Professor de Recreagao — padrao L 
2 Professores de Recreagao — pa- 
drao J   
5 Professores de Recreagao — pa- 
drao I   
1 Professor de Recreagao prov. — 
padrao I   
1 Professor substitute — padrao B . 
1 Auxiliar de parques — padrao es- 
pecial   

3) Parque Infantil D. Olivia Fernandes 
1 Secretario — padrao H   
I Professor de Educagao Fisica — 
padrao I   
1 Professor de Recreagao — padrao J 
5 Professores de Recreagao — pa- 
drao I   
1 Professor substitute — padrao B . 

4) Parque Infantil D. Maria Patricia 
1 Secretario — padrao H   
1 Professor de Educagao Fisica — 
padrao I   
1 Professor de Recreagao — padrao L 
2 Professores de Recreagao — pa- 
drao J   
4 Professores de Recreagao — pa- 
drao I   

II — Substituigoes   
III — Gratificagoes   
IV — Adicionais   

V — Vantagens da Lei 1.112/50 .... 

Pessoal Variavel 
Para pagamento de contratados e assala- 
riados; 

84.000,00 

37.200,00 

42.000,00 
54.000,00 

93.600,00 

110.000,00 

42.000,00 
14.400,00 

9.000,00 502.200,00 

37.200,00 

42.000,00 
46.800,00 

210.000,00 
14.400,00 350.400,00 

37.200,00 

42.000,00 
54.000,00 

39.600,00 

168.000,00 394.800,00 

11.000,00 
23.600,00 
14.300.00 
12.000,00 
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I — Do Parque Infantil D. Leonor 
Mendes de Barros   254.400,00 

II — Do Parque Infantil D. Olivia 
Fernandes   254.400,00 

III — Do Parque Infantil Maria Pa- 
tricia   284.400,00 793.200,00 

Material Permanente 
Para aquisigao de moveis, artigos de es- 
porte, aparelhos de ginastica e outros; 

I — Para o Parque Infantil D. Leo- 
nor Mendes de Barros   10.000,00 

II — Para o Parque Infantil D. Oli- 
via Fernandes   10.000,00 

III — Para o Parque Infantil Maria 
Patricia   10.000,00 30.000,00 

Material de Consumo 
Para compra de materials didaticos, de 
expediente, de limpeza, etc.: 

I — Para o Parque Infantil D. Leo- 
nor Mendes de Barros   20.000,00 

II — Para o Parque Infantil D. Oli- 
via Fernandes   20.000,00 

III — Para o Parque Infantil Maria 
Patricia   20.000,00 60.000,00 

Despesas Diversas 
Para pagamento de despesas de carater 
urgente, festividdaes, etc.: 

I — Para o Parque Infantil D. Leo- 
nor Mendes de Barros   5.000,00 

II — Para o Parque Infantil D. Oli- 
via Fernandes   5.000,00 

III — Para o Parque Infantil Maria 
Patricia   5.000,00 15.000,00 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIS- 
TfiNCIA ESCOLAR 

Pessoal Fixo 
I — Vencimentos do seguinte pessoal: 
Gabinete do Chefe 
1 Chefe de Departamento — padrao X 128.400,00 
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1 Escriturario — padrao I  42.000,00 
1 Continue) — padrao H  37.200,00 207.600,00 

2) Servigo Medico 
10 Medicos escolares — padrao S .. 984.000,00 
10 Enfermeiros — padrao H  372.000,00 1.356.000,00 

3) Servigo Dentario 
1 Dentista Inspetor — padrao Q  84.000,00 
9 Dentistas — padrao P  702.000,00 786.000,09 

II — Substituigoes   330.000,00 

III — Gratificagoes   2.000,00 

IV — Adicionais   79.200,00 

V — Vantagens da Lei 1.112/50   84.000,00 
Pessoal Variavel 

Para pagamento de contratados e assala- 
riados   880.800,00 

Material Permanente 
Para atender as despesas com a compra 
de material permanente, para o Gabinete 
da Chefia, Consultorios Medicos e Odon- 
tologicos e Instalagoes de Cantinas   25.000,00 

Material de Consume 
Para aquisigao de materials de expe- 
diente, medicamentos, artigos dentarios, 
uniformes, etc  100.000,09 

Despesas Diversas 
Para atender as despesas de pronto pa- 
gamento, adiantamentos, aquisigoes de 
passes de bondes, consertos e outros 
servigos   15.000,09 

SERVICO DE CAIXA ESCOLAR 
Sede 

Despesas Diversas 
Para atender as despesas com o forne- 
cimento de lanche, exames de labora- 
torio e do raio X e aplicagoes terapeu- 
tieas   1.800.000,00 
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Bertioga 

Despesas Diversas 

Para atender as despesas com o forneci- 
mento de lanche escolar e outros servigos 
de assistencia ao escolar   50.000,00 

COMISSAO CENTRAL DE ESPORTES 

Pessoal Variavel 
Para pagamento de contratados e assala- 
riados   69.400,00 

Material Permanente 

Para compra de moveis, utensilios espor- 
tivos, etc  30.000,00 

Material de Consume 

Para a aquisiao de fardamentos, medica- 
mentos, material de expediente, de lim- 
peza e outros   70.000,00 

Despesas Diversas 

Para custeio da participagao da cidade 
nos Campeonatos dos Jogos Abertos do 
Interior, competigoes locais, festividades 
esportivas, exames medicos, viagens, etc. 350.000,00 

COMISSAO MUNICIPAL DE CULTURA 

Pessoal Fixo 

Gratificagao ao Secretario   6.000,00 

Material de Consume 

Para compra de materials de expediente, 
impressao de convites, programas, ingres- 
sos e outros   10.000,00 

Despesas Diversas 

I — Para atender as despesas com 
aluguel de teatros e cinemas, 
"cachets" de artistas, instalagao 
do Salao de Belas Artes — Lei 
1095 de 50, adiantamentos, etc. . 348.500,00 
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II — Para atender as despesas com os 
seguintes premios: incentivo a 
Imprensa — Lei 1.127/50; Vi- 
cente de Carvalho — Lei 1.272/ 
51; Paulo Gongalves — Lei 1273/ 
51 e Martins Fontes — Lei 1274/ 
51   30.000,00 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Pessoal Fixo 

I — Vencimentos do seguinte pessoal: 

1 encarregado — padrao N  66.000,00 

II — Substituigoes   1.110,00 

III — Gratificagoes   1.000,00 

IV — Adicionais   7.920,00 

V — Vantagens da Lei 1.112/50   6.000,00 82.020,00 

Material Permanente 
Para aquisigao de obras para a biblio- 
teca, moveis e outros materiais de uso 
permanente   40.000,00 

Material de Consumo 

Para compra de impresses, material de 
expediente, limpeza, etc  5.000.00 

Despesas Diversas 

Para pagamento de consertos, encaderna- 
goes e servigos de pronto pagamento  10.000,00 

EDUCACAO PUBLICA 

I — Para auxilio as entidades de ca- 
rater cultural   40.000.00 

II — Para auxilio as instituigoes que 
se aedicam ao ensino  510.000,00 

30.524.320.00 

* 
♦ * 
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TABELAS EXPLICATIVAS DOS ORgAMENTOS MUNICIPAIS 
(Parte relativa aos Services de Educasao Piiblica) 

Grupo B pacuidade de FilosofU 

Ciencias e Lelras 

1. Paranapanema. Biblioteca Central 
2. Cabreuva. 
3. Aragoiaba da Serra. 
4. Rincao. 
5. Iguape. 
6. Taquarituba. 
7. Bananal. 
8. Sao Pedro. 
9. Colina. 

10. Presidente Epitacio. 
11. Lavinia. 
12. Santa Rosa de Viterbo. 
13. Socorro. 
14. Agudos. 
15. Capao Bonito. 
16. Itapecerica da Serra. 
17. Barra Bonita. 
18. Pacaembu. 
19. Mirandopolis. 
20. Suzano. 
21. Pirajii. 
22. Cubatao. 
23. Santa Cruz do Rio Pardo. 
24. Ourinhos. 
25. Rio Claro. 
26. Sao Jose dos Campos. 
27. Sao Carlos. 
28. Taubate. 

♦ 
* * 
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ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 
Pessoal Variavel 

Ensino Primario 
Para 4 professores Municipais   

Material Permanente 
Ensino Primario 
Para construgao ou aquisigao de predios . 

Material de Consume 
Ensino Primario 
Aquisigao de cadernos, lapis, tintas e ou- 
tros   

Despesas Diversas 
Ensino Primario 
Auxilio ao Servigo de Caixa Escolar .... 

* 
* * 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Pessoal Fixo 

Vencimentos de cinco professores   
Material de Consume 

Aquisicao de impresses, livros, cadernos 
e outros materiais de consume  

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao nas Escolas Muni- 
cipais   

Despesas Diversas 
Auxilio a Caixa Escolar   

Orgaos Culturais 
Despesas Diversas 

I — Auxilio a Corporagao Musical S. 
Benedito   

II — Auxilio a Corporagao Musical S. 
Roque   

* 
* » 

PARANAPANEM^ 

52.800,00 

7.000,00 

2.000,00 

2.600,00 

64.400,00 

CABREtJVA 

60.000,00 

4.000,00 

1.200,00 

2.000,00 

3.500,00 

3.500,00 7.000,00 
74.200,00 
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ARACOIABA DA SERRA 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

Vencimento do professor   15.600,00 
Material Permanente 
Ensino Primario 

Para aquisigao ou construgao de predios 
escolares conforme dispoe a clausula 2a. 
do Convenio celebrado entre o governo 
do Estado de Sao Paulo e essas Prefei- 
turas Municipais   5.000.00 
Para manutengao, ampliagao e aperfeigoa- 
mento do ensino  5.000,00 
Para auxilio de predio escolar do Bairro 
Campo do Meio, e outros materiais  2.400,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de lapis, borracha, cadernos, etc. 1.000,00 

Despesas Diversas 
I — Auxilio ao servigo da Caixa Es- 

colar   1.000,09 
II — Auxilio ao servigo da sopa Es- 

colar   1.000,00 
III — Auxilio aos Clubes de Esporte 

local devidamente legalizados . 3.000,00 
IV — Auxilio ao servigo de Alistamen- 

to Militar  3.000,00 

37.600,00 
♦ 

* ♦ 
RINCAO 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 

Vencimentos de 2 professores 

I — Fazenda Santa Olimpia 
II — Fazenda Santa Francisca 

15.600,00 
16.600,00 31.200.00 
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Pessoal Variavel 
Vencimentos de 2 professores 

I — Fazenda Pau D'Alho   15.600,00 
II — Olaria Sao Joao   15.600,00 

III — Substituigoes   3.900,00 35.100,00 

Material de Consume 
Aquisigao de artigos escolares de con- 
sumo   4.000,00 

Despesas Diversas 
Auxilio a Caixa Escolar do Grupo Escolar 
"Capitao Joaquim de Moraes Leme" .... 2.500,00 

V — Auxilio para pagamento de alu- 
guel do predio Escola de Corte 
e Costura   3.000,00 

X — Uma bolsa de estudos a ser des- 
tinada ao aluno que melhor 
aproveitamento apresente no 
curso primario no nosso Gru- 
po Escolar na sua ultima serie . 2.000,00 

77.800,00 
* 

♦ * 

IGUAPE 
Ensinos Primario e Secundario 

Distrito da Sede 

a) Ensino Primario 

Pessoal Fixo 
Vencimentos de 12 professores a Cr$ 
9.000,00 anuais   108.000,00 

b) Ensino Secundario — Escola Normal 

Pessoal Fixo 

Vencimentos e adicionais ao Diretor, Ser- 
ventuarios e Professores de Disciplina .. 100.000,00 208.000,00 
a) Ensino Primario 

Pessoal Variavel 
Para o servigo de alfabetizagao de adultos 2.000,00 
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Material Permanente 
I — Para aquisigao de carteiras e 

outros moveis escolares   10.000,00 
II — Para construgao de predios es- 

colares   10.000,00 20.000,00 

Material de Consumo 
Para aquisigao de livros, cadernos, giz, 
lapis e outros  5.000,00 
b) Ensino Secundario — Escola Normal 

Material de Consumo 
Para livros, impresses, etc  20.000,00 25.000,00 

a) Ensino Primario 

Despesas Diversas 
Para condugao do Inspetor Escolar e ou- 
tras despesas   2.000.00 

Despesas Diversas 
Auxilio ao servigo de Caixa Escolar e ou- 
tros   5.110,00 
b) Ensino Secundario 
Para manutengao de 10 alunos no Ginasio 
Estadual ( Lei n.0 55)   6.000,00 
c) Educagao Fisica 
Auxilio a Praga de Esportes  3.000,00 
d) Outros Auxilios 
Para o servigo de Alistamento Eleitoral . 20.000,00 34.110,00 

6RGAOS CULTURAIS 

Biblioteca Municipal 

Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 

Vencimentos do Bibliotecario   12.000,00 

* 
* ♦ 

303.110,00 

TAQUARITUBA 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
Vencimentos do Professor  12.000.00 
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Material Permanente 
Reformas de predios   40.000,00 

Material de Consume 
Aquisigao de materials   1.000,00 

Despesas Diversas 
Serv. de Inspegao   1.500,00 
Condugao   1.500,00 

Despesas Diversas 
Auxilios: 

— A Caixa do Grupo Escolar  2.000,00 
— A Camp, de Alfab. de Adultos  500,00 
— Const, de Campo de Esportes   30.000,00 

88.500,00 
* 

* * 
BANANAL 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 

Venc. de 4 professores a Cr$ 9.600,00   38.400,00 

Material Permanente 
Para aquisigao ou construgao de predios 
escolares  10.000,00 

Material de Consumo 
Para aquisigao de cadernos, giz e outros 4.800,00 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 

I — Auxilio ao servigo de Caixa Es- 
colar do G. E. "Cel. Nogueira 
Cobra"   5.000,00 

II — Auxilio ao servigo de Caixa Es- 
colar do G. E. de Sant'Ana do 
Bom Sucesso  2.000,00 

III — Auxilio ao servigo de Caixa Es- 
colar rural  2.000,00 9.000,00 

b) Educagao Fisica 

Para construgao de uma Praga de Esportes 50.000,00 
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c) Outros Auxilios 

I — Auxilio ao C. Recreative e Lite- 
rario   

II — Auxilio ao Curso Pratico de En 
sino Profissional   

Distrito de Arapei 
Despesas Diversas 

Auxilio ao servico de Caixa Escolar do 
Grupo Escolar de Arapei  

* 
* * 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

I — Vencimentos do professor da es- 
cola do bairro do Querozene .. 

II — Vencimentos do professor da es- 
cola do bairro do Samambaia . 

Material Permanente 
Ensino Primario 

I — Aquisigao de moveis e carteiras 
escolares   

II — Para aquisigao ou construgao de 
predios escolares conforme dis- 
poe a clausula 2a. do convenio 
celebrado entre o Governo do 
Estado e as Prefeituras Munici- 
pais   

Material de Consume 
Ensino Primario 

Aquisigao de giz, cadernos e outros ma- 
teriais de consume   

3.000,00 

12.000,00 15.000,00 

3.000,00 

131.400,00 

SAO PEDRO 

7.200,00 

7.200,00 14.400,00 

39.960,00 

12.600,00 52.560,00 

4.000,00 
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Despesas Diversas 
Ensino Primario 

Despesas com inspegao nas escolas pri- 
marias municipals e estaduais   2.000.00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar   5.040,00 

II — Manutengao de alunos pobres em 
cursos preparatorios a serie gi- 
nasial   6.000,00 11.040,00 

Material Permanente 
Educagao Fisica 

Para construgao da praga de esportes . .. 150.000,00 

234.000,00 
» 

* * 
COLIN A 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Ensino Profissional 

Pessoal Fixo 
Vencimentos da professora da Escola Mu- 
nicipal de Corte e Costura   12.000,00 

Ensino Primario 
Pessoal Fixo 

Vencimentos de 4 professores a Cr$ 
12.000,00 anuais  48.000,00 

Material Permanente 
Pessoal Variavel 

Construgao ou reformas de predios esco- 
lares   1.000,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de objetos escolares  6.000,00 

Despesas Diversas 
I — Subvengao as Caixas Escolares 3.000,00 

II — Auxilio para transporte de alu- 
nos   30.000,00 33.000,00 

100.000,00 



— 273 — 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
Vencimentos de 8 professoras municipais 
a Cr$ 1.000,00   

Material Permanente 
Aquisigao de carteiras, mesas, armarios, 
etc  

Material de Consumo 
Para aquisigao de lapis, tintas, cadernos, 
etc  

Despesas Diversas 
Luz   

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao e outros   

Despesas Diversas 

I — Auxilio ao Externato Padre An- 
chieta   

II — Auxilio a Caixa Escolar do Gru- 
po Escolar local   

* 
* * 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Ensino Primario 
Pessoal Variavel — Mensalista   

Material Permanente 
Aquisigao de carteiras, moveis, etc  

Material de Consumo 
Aquisigao de lapis, giz, etc  

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao das escolas pri- 
marias municipais   

Despesas Diversas 
Alugueis de predios   

PRESIDENTE EPITACIO 

96.000,00 

23.000,00 

10.000,00 

1.000,00 

3 000.00 

3.000,00 

4.000,00 7.000,00 

140.000,00 

LAVINIA 

144.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

1.800,00 
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Despesas Diversas 
Auxilio ao service de Caixa Escolar  14.480,00 

Distrito de Tabajara 

Pessoal Variavel — Mensalista   43.200,00 

Material Permanente 

Despesas Diversas 
Aquisigao de moveis, carteiras, etc  5.000,00 
Auxilio ao servigo de Caixa Escolar  1.460,00 

6RGAOS CULTURAIS 

Biblioteca Municipal 
Pessoal Variavel — Mensalista 

Vencimentos da bibliotecaria   14.400,00 

Banda Musical 
Pessoal Variavel — Mensalista 

Vencimentos do maestro   14.400,00 

263.740,00 
* * 

* 

SANTA ROSA DO VITERBO 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
Substituigoes   2.400,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de papeis e livros escolares .. 2.000,00 

Material Permanente 
Aquisigao de mobiliario escolar — car- 
teiras, etc  2.000,00 

Despesas Diversas 
Reparagoes em predios escolares do Estado 10.000,00 

Despesas Diversas 
Condugao para exames finals   1.000,00 

Despesas Diversas 
I — Auxilio a Caixa Escolar local . 8.000,00 

II — Auxilio a Caixa Escolar Fazen- 
da Amalia   1.000,00 
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III — Alugueres de Escolas Piiblicas . 

* 
* * 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Ensino primario, secundario e complementar 

I'essoal Fixo 

I — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro dos Pereiras ... 

II — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro dos Machados . 

III — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Brejo   

IV — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro da Pedra Branca 

V — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Camanducaia 

VI — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Belem  

VII — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro dos Rubins  

VIII — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Barrocao  

IX — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Moquem  

X — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Oratorio .... 

XI — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro de Pompeia .... 

XII — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro das Lavras de 
Baixo   

XIII — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro dos Morais .... 

XIV — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro dos Francos ... 

XV — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Tanque  

1.000,00 10.000,00 

27.400,00 

SOCORRO 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000.00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 
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XVI — Vencimentos do professor da Es- 
cola do Bairro do Rio do Peixe 12.000,00 

XVII — Substituigoes   6.000,00 198.000,00 

Material Permanente 
Ensino Primario 

I — Aquisigao de moveis   12.000,00 
II — Para aquisigao ou construgao de 

predios escolares, conforme dis- 
poe a clausula 2a. do Convenio 
do Estado e as Prefeituras Mu- 
nicipais   12.000,00 24.000,00 

Material de Consume 

Ensino Primario 
Aquisigao de giz, lapis, caderno, livros e 

outros   3.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

Aluguel do predio para a Escola Vicen- 
lina   6.000,00 

b) Colegio Estadual e Escola Normal 
I — Aluguel do predio   14.400,00 

II — Luz   1.500,00 
III — Telefone   1.200,00 23.100,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

Despesas com inspegao nas escolas pri- 
marias municipais   6.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Auxilio a Caixa Escolar do G. 
E. "Cel. Olimpio G. dos Reis" . 

II — Auxilio a Caixa Escolar "Capi- 
tao Joaquim Pinto de Souza" . 

Ill — Premios estabelecidos pela Lei 
n.o 166, de 23-4-51   

6.000,00 

3.000,00 

2.000,00 
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b) Colegio Estadual e Escola Normal 

IV — Premios estabelecidos pela Lei 
n.o 166, de 23-4-51   1.000.00 

V — Auxilio para as festividades da 
entrega dos certificados ginasiais 
(Lei n.0 250, de 4 de setembro 
de 1953)   5.000,00 

VI — Custeio de alunos (Lei n.0 249, 
de 4-9-1953)   15.000,00 32.000,00 

6RGAOS CULTURAIS 
Escolas de Musica 

Pessoal Fixo 
Vencimentos do professor de musica .... 24.000,00 

310.100,00 
♦ 

» * 
AGUDOS 

I — ENSINO PRIMARIO 

Pessoal Fixo 
Vencimentos de 4 professores — padrao D 67.200,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de madeira e reparos em pre- 
dios   5.000,00 

Despesas Diversas 
Auxilio ao Servigo da Caixa Escolar: 
a) da Sede   6.000,00 
b) do Distrito de Paulistania   3.000,00 
c) do Distrito de Domelia   3.000,00 12.000,00 

Para pagamento de condugao ao servigo 
de inspegao escolar   2.000,00 

II — ENSINO SECUNDARIO 

Despesas Diversas 

a) Auxilio ao Institute Nossa Senhora 
do Sagrado Coragao e Escola Normal 
Livre de Agudos  

b) Auxilio ao Ginasio do Estado  
20.000.00 
20.000,00 40.000,00 
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III — EDUCACAO FISICA 
Despesas Diversas 

a) Auxilio ao Agudos F. C  
b) Auxilio a Comissao de Esportes .... 

» 
» ♦ 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

a) Ensino Primario 
Pessoal Fixo. Vencimentos de Professores 
Pessoal Variavel. Mensalistas   

Material Permanente 
Aquisigao de material para construgao e 
manutengao de predios escolares Muni- 
cipals   

Material de Consume 
Aquisigao de giz, lapis e outros artigos 
escolares   

Aquisigao de lampadas, vassouras e outros 

Despesas Diversas 
Transporte de material escolar  

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao nas escolas Muni- 
cipals   

b) Ensino Secundario 
Despesas Diversas 

Aluguel do predio onde funciona o Ginasio 

a) Ensino Primario 

Despesas Diversas 
i) contribuigao a caixa escolar local ... 
ii) alugueis, prof, de miisica, etc  

EDUCACAO FISICA 

Material Permanente 
Para construgao do Estadium Municipal . 

20.000,00 
20.000,00 40.000,00 

166.200,00 

CAPAO BONITO 

36.000,00 
84.000,00 

15.000,00 

3.500,00 

6.000,00 9.500,00 

3.000,00 

5.000,00 

42.000,00 

1.500,00 
20.000,00 21.500,00 

100.000,00 
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6RGAOS CULTURAIS 
Biblioteca Municipal 

Pessoal Fixo 
Vencimentos do bibliotecario   12.000,00 

Despesas Diversas 
Contribuigao para a corporagao Musical 
7 de Setembro local  12.000,00 

340.000,00 
* 

* ♦ 

ITAPECERICA DA SERRA 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

Material Permanente 

a) Ensino Primario 
Para aquisigao ou construgao de predios 
escolares, conforme dispde a clausula 2a. 
do Convenio celebrado entre o Governo 
do Estado e as Prefeituras Municipals .. 25.000,00 

Despesas Diversas 
Alugueis   1.200.00 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 

Despesas com inspegao nas escolas pri- 
marias subvencionadas   3.900,00 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar de acordo com a clausula 
2a. do Convenio   9.000,00 

II — Auxilio a Escola Particular do 
bairro do Cipo  9.000,00 

III — Auxilio a Escola Particular do 
bairro dos Padeiros   9.000,00 

IV — Auxilio a Escola Particular do 
bairro de Itaquaxiara   9.000,00 

V — Auxilio a Escola Particular do 
bairro do Juquia   9.000,00 
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VI — Auxilio a Escola Particular do 
bairro de Pedra Lisa   9.000,00 

VII — Auxilio a Escola Particular do 
bairro das Laranjeiras   9.000,00 

VIII — Auxilio a Escola Particular do 
bairro de Itatuba   9.000,00 

IX — Auxilio a Escola Particular do 
bairro da Lagoa   9.000,00 

X — Auxilio a Escola Particular do 
bairro da Barrinha  9.000,00 90.000,0C 

* 
♦ * 

120.100,0( 

BARRA BONITA 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

1.° Subdistrito 

a) Ensino Primario 
Vencimentos de 1 (uma) Professora .... 31.600,00 

b) Ensino Secundario 
Ginasio Municipal 
Vencimentos do Diretor, Secretario e do 
Corpo Docente   142.400,00 174.000,00 

Material Permanente 

a) Ensino Primario 

I — Aquisigao de moveis e utensilios 1.190,00 
II — Aquisigao ou construgoes de pre- 

dios escolares nos termos da 
clausula 2a. do Convenio cele- 
brado entre o Governo do Esta- 
do e as Prefeituras   4.000,00 

b) Ensino Secundario 
Carteiras, arquivos e outros moveis .... 30.000,00 35.190,00 

Material de Consume 

a) Ensino Primario 
Material didatico, de expediente e de uso 4.000,00 
b) Ensino Secundario 
Ginasio Municipal 
Material didatico, de expediente e de uso 8.000,00 12.000,00 
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Despesas Diversas 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar   

II — Despesas com inspegoes nas Es- 
colas Primarias   

2.° Subdistrito 

Pessoal Fixo 

a) Ensino Primario 
Vencimentos de 2 (duas) Professoras ... 

Material Permanente 

a) Ensino Primario 

I — Aquisigao de moveis e utensilios 
II — Aquisigao ou construgoes de pre- 

dios escolares nos termos da 
clausula 2a. do Convenio do Es- 
tado e as Prefeituras Municipais 

Material de Consumo 

a) Ensino Primario 

Material didatico, cadernos, giz, lapis e 
livros   

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Auxilio ao Servigo da Caixa Es- 
colar   

II — Despesas com inspegoes nas Es- 
colas Primarias   

III — Outras despesas   
6RGAOS CULTURAIS 

1.° Subdistrito 
Material de Consumo 

Livros, impresses e outros materiais de 
expediente   

* 
* * 

8.000,00 

1.460,00 9.460,00 

62.400,00 

4.810,00 

10.000,00 14.810,00 

18.000,00 

8.000,00 

6.000,00 

16.540,00 30.540,00 

1.000,00 

357.400,00 
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PACAEMBU 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 
Pessoal Variavel 

a) Ensino Primario 
Vencimentos dos Professores Municipais 34.000,00 

Material Permanente 
Aquisigao de moveis escolares  6.000.00 

Material de Consumo 
Aquisigao de giz, lapis, cadernos e outros 
de consumo  7.000,00 

Despesas Diversas 
I — Transportes   3.000,00 

II — Servigos prestados por terceiros 5.000,00 8.000,00 

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao nas Escolas Muni- 
cipais   4.000,00 

Despesas Diversas 
a) Ensino Primario 
Auxilio ao servigo da caixa escolar .... 8.000,00 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

I — Auxilio a Biblioteca do Ginasio 
do Estado   5.000,00 

II — Auxilio ao Ginasio do Estado .. 10.000,00 15.000,00 

Distrito do Irapurii 

Pessoal Variavel 
Vencimentos dos Professores Municipais 10.000.00 

Material Permanente 
Aquisigao de moveis escolares  2.000,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de giz, lapis, cadernos e outros 
de consumo   1.000,00 

Despesas Diversas 
Servigos de transporte e demais servigos 
prestados por terceiros  3.000.00 
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Despesas Diversas 
Auxilio ao servigo de Caixa Escolar ... 4.000,00 

Distrito de Flora Rica 

Pessoal Variavel 
Vencimentos dos Professores Municipals 10.000,00 

Material Permanente 
Para aquisigao de moveis escolares  2.000,00 

Material de Consume 
Para aquisigao de giz, lapis, cadernos e 
outros de consumo   1.000,00 

Despesas Diversas 
Auxilio ao servigo de Caixa Escolar  3.000,00 

118.000,00 
* 

* ♦ 
MIRAND6POLIS 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 
Pessoal Variavel 

a) Ensino Primario 
Vencimentos dos professores municipais 

b) Ensino Secundario 
Gratificagao aos professores e funciona- 
rios da Escola Normal   

Material Permanente 
a) Ensino Primario 

I — Aquisigao de moveis, arquivos e 
outros materiais   10.000,00 

II — Aquisigao ou construgao de pre- 
dios escolares de acordo com a 
clausula 2a. do Convenio entre 
o Estado e as Prefeituras Muni- 
cipais   50.000,00 60.000,00 

105.600,00 

108.000,00 213.600,00 

b) Ensino Secundario 
Aquisigao de moveis, arquivos e outros 15.000.00 
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Material de Consume 
Aquisigao de material de expediente e 
outros   10.000,00 

Despesas Diversas 

I — Alugueis   6.000,00 
II — Luz e Telefone   4.000,00 

III — Reforma de predios escolares .. 38.400,00 48.400,00 

Despesas Diversas 
Despesas com inspegao nas escolas mu- 
nicipais   5.000,00 

Despesas Diversas 

Auxilio ao Servigo de Caixas Escolares . 25.000,00 

Distrito de Amandaba 
Pessoal Variavel 

Dois professores   26.400,00 

Distrito de Roteiro 

Pessoal Variavel 
Dois professores  52.800,00 

456.200,00 
* 

* * 
SUZANO 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

I — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista do Bairro Fernandes 
— padrao G   

II — Vencimento da Professora da 2a. 
Escola Mista do Bairro Baruel 
— padrao G   

III — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista do Lar das Flores 
— padrao G   

IV — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista Jose C. Gongalves 
— padrao G   

28.800,00 

28.800,00 

28.800,00 

28.800,00 
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V — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista Jose C. Conceigao 
— padrao G   28.800,00 

VI — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista Antonio M. Figueira 
— padrao G   28.800,00 

VII — Vencimento da Professora da Es- 
cola Mista do Bairro Tijuco Preto 
— padrao G   28.800,00 

VIII — Substituigoes   7.200,00 208.800,00 

Material Permanente 

I — Construgao e reconstrugao de 
predios escolares   150.000,00 

II — Aquisigao de moveis e outros . 20.000,00 170.000,00 

Material de Consumo 
Ensino Primario 

I — Aquisigao de livros, impresses e 
outros   15.000,00 

Despesas Diversas 

I — Aluguel de predios escolares a 
saber: 
a) Ginasio do Estado   72.000,00 
b) 2.° Grupo Escolar   36.000,00 

II — Fornecimento de energia eletrica 
aos estabelecimentos seguintes: 

a) Ginasio do Estado   1.200,00 
b) 2.° Grupo Escolar   1.200,00 110.400,00 

Despesas Diversas 

I — Despesas com inspegao nas es- 
colas municipals   2.000,00 

Despesas Diversas 

A) Ensino Primario 

I — Auxilios aos Servigos de Caixas 
Escolares a saber: 
a) para o Grupo Escolar da 
Sede (1.°)   5.000.00 
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b) para o 2.° Grupo Escolar da 
Sede   5.000,00 
c) para o Grupo Escolar do 
Bairro das Palmeiras   2.000,00 
d) para o Grupo Escolar Hele- 
na Zerrener, Bairro da 5a. Di- 
visao   2.000,00 

B) Educagao Fisica 
a) Auxilio a Associacao Atle- 

tica Uniao Suzanense   1.000,00 
b) Auxilio ao Suzano F. C. .. 1.000,00 
c) Auxilio ao Vila Paiva F. C. 1.000,00 17.000,00 

* 
* 

523.200,000 

PIRAJtJ 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 
Pessoal Fixo 

I — Vencimentos de professores ... 248.400,00 
II — Gratificagao ao Aux. Inspegao . 2.400,00 250.800,00 

Material Permanente 
I — Aquisigao ou construgao de pre- 

dios escolares conforme Convenio 48.000,00 
II — 2a. prestagao do terreno do 2.° 

Grupo Escolar V. Cantizani ... 50.000,00 98.000,00 

Material de Consumo 
Aquisigao de livros, cadernos   6.000,00 

Despesas Diversas 
Despesas com viagens de inspegao a es- 
colas municipals   4.200,00 

Distrito de Sarutaia 
Despesas Diversas 

Auxilio a Caixa Escolar do Grupo Es- 
colar "Dr. Edgard Cardoso"   5.840,00 

Distrito de Tejupa 
Auxilio a Caixa Escolar do Grupo Es- 
colar de Tejupa  4.000,00 

368.840,00 
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CUBATAO 
EDUCACAO publica 

Pessoal Fixo 
Vencimentos de uma professora (Raiz da 
da Serra)   

Pessoal Variavel 
Vencimentos da Zeladora da Escola Jar- 
dim Casqueiro   
Idem, zeladora da Escola Vila Bandei- 
rantes   
Idem, cozinheira do Grupo Escolar Julio 
Conceigao   
Idem, zelador do Curso de Alfabetizagao 
de Adultos   

Material Permanente 
I — Construgao de duas escolas .. 

II — Para aquisigao de carteiras e 
outros materiais de uso perma- 
nente e reforma de predios  

Material Permanente 
Aquisigao de impressos g materiais de ex- 
pediente   

Despesas Diversas 
Pagamento de agua, luz e lanche: 

I — Lanche G. E. Jiilio Conceigao . 
:II — Lanche e desp. Escola Costa 

Monis   
III — Lanche Externato Padre An- 

chieta   
IV — Idem Escola Cubatao de Cima 
V — Idem Escola Jardim Casqueiro . 

VI — Idem Escola Vila Bandeirantes 

6RGAO DE CULTURA FlSICA E 
INTELECTUAL 

C. M. Cultura   
C. M. Esportes  
Impressos   

♦ 
* * 

36.000,00 

10.800,00 

10.800,00 

10.800,00 

3.600,00 

347.200,00 

14.400,00 

198.600,00 

10.000,00 

10.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

30.000,00 
10.000,00 
5.000,00 

72.000,00 

361.600,00 

10.000,00 

258.600,00 

45.000,00 

747.200,00 
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SANTA CRUZ DO RIO PARDO 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

ENSINO PRIMARIO 

Pessoal Fixo 

Vencimentos dos professores municipals 

I — Do Bairro do Barreirinho .... 15.600,00 
II — Do Bairro da Figueira   15.600,00 

III — Do Bairro da Cachoeira   15.600,00 
IV — Do Bairro da Figueira Branca 15.600,00 
V — Do Bairro da Barra Nova .... 15.600,00 

VI — Do Bairro da Agua do Rangel . 15.600,00 
VII — Do Bairro das Perobas   15.600,00 

VIII — Do Bairro das Tres Ilhas  15.600,00 
IX — Do Bairro da Boa Vista do 

Alambari   15.600,00 
X — Do Bairro das Perobas   15.600,00 

XI — Da Fazenda Cocais (Colonia 
Palmital)   15.600,00 

XII —Do Bairro da Boa Vista   15.600,00 
XIII — Do Bairro do Imbirigu   15.600,00 
XIV — Do Bairro da Jacutinga  15.600,00 
XV — Do Bairro das Tres Ilhas  15.600,00 

XVI — Do Bairro da Graminha   15.600,00 
XVII — Substituigoes   7.800,00 257.400,00 

Material Permanente 

I — Reconstrugao ou adaptagao de 
predios escolares, conforme dis- 
poe a clausula 2a. do Convenio 
celebrado entre o Governo do 
Estado e as Prefeituras   64.000,00 

II — Aquisigao de carteiras e mate- 
rial didatico   20.000,00 84.000,00 

Material de Consume 
Aquisigao de livros, papeis, giz e outros 10.000,00 

Despesas Diversas 
Aluguel de salas para escolas    20.000,00 
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Despesas Diversas 

I — Condugao e outras despesas com 
inspegao escolar   3.000,00 

II — Auxilio a D.R.E., para condu^ao 
de examinadores  2.000,00 5.000,00 

Despesas Diversas 
I — Auxilio ao Jardim da Infancia 

Sao Jose   10.000,00 
II — Construgao de Parque Escolar 67.200,00 

III — Auxilio as Caixas Escolares .. 53.400,00 

EDUCAgAO FfSICA 
I — Auxilio a Associagao do Institu- 

te de Educagao   2.000,00 
II — Auxilio a Associagao Esportiva 

Santacruzense   10.000,00 
III — Auxilio a Associagao Atletica 

Sancruzense   10.000,00 

OUTROS AUX1LIOS 
I — Auxilio a Biblioteca Publica do 

Institute de Educagao   5.000,00 
II — Auxilio para aquisigao de ins- 

trumentos musicais para Banda 
Musical, Tiro de Guerra e Ins- 
titute de Educagao   20.000,00 

III — Auxilio para retretas piiblicas . 12.000,00 189.600,00 

556.000,00 

* 
* » 

OURINHOS 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

I — Sete professores — padrao F . 151.200,00 
II — Substituigoes   11.000,00 162.200,00 

Material Permanente 

Ensino Primario 
I — Moveis e utensilios 20.000,00 
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II — Aquisigao ou construgao de pre- 
dios escolares   120.000,00 140.000,00 

Material de Consumo 

Ensino Primario 
Material escolar  20.000,00 

Despesas Diversas 

I — Alugueis  20.000,00 
II — Luz, telefone e condugao  5.000,00 25.000,00 

Educagao Piiblica 
Distrito da Sede 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 
I — Auxilio a Caixa Escolar   50.000,00 

II — Auxilio ao Curso de Alfabetiza- 
gao de Adultos   1 • 500,00 

b) Ensino Secundario 
I — Auxilio ao Ginasio Santo An- 

tonio   10.000,00 
II — Auxilio ao Colegio Estadual .. 20.000,00 

c) Ensino Profissional 
I — Auxilio para manutengao de alu- 

nos na Escola Tecnica de Co- 
mercio   50.000,00 

II — Auxilio a Escola Profissional . 100.000,00 
d) Educagao Civica 

Auxilio para festejos da "Semana da 
Patria"   50.000,00 

e) Educagao Fisica 
I — Auxilio ao Clube Atletico Ou- 

rinhense   12.000,00 
II — Auxilio ao Esporte Clube Ope- 

rario   12.000,00 
III — Comissao Municipal de Esportes 40.000,00 

f) Outros Auxilios 
Premios de aproveitamento escolar 10.000,00 355.500,00 

702.700,00 
* 

* * 
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RIO CLARO 
ENSINO 

20% da renda total de impostos, de acordo 
com o § 2.° do artigo 92 da Lei Organica dos 

Municipios: 

Distrito da Sede 

Ensino Primario, Secundario e Complementar 

Pessoal Fixo 

I — 14 Professores a 18.000 mensais 
II — Gratificagoes, substituigoes e pa- 

ra preenchimento de novas esco- 
las   

Ill — Adicionais concedidos pelo arti- 
go 5.° da Lei 190 de 18 de maio 
de 1951   

Caixa Escolar 

I — Dentista, vencimentos   
II — Adicional de acordo com a Lei 

190 de 18 de maio de 1951  

Material Permanente 

Ensino Primario 

I — Para aquisigao on construgao de 
predios escolares, conforme dis- 
poe a clausula 2a. do Convenio 
celebrado entre o Governo do 
Estado e as Prefeituras Muni- 
cipais   

II — Aquisigao de moveis   

Material de Consumo 

Ensino Primario 
Aquisigao de giz, lapis e caderno   

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Alugueis  
II — Premios a alunos (art. 3.° da Lei 

87)   

252.000,00 

91.200,00 

5.346,00 

24.000,00 

1.000,00 373.546,00 

97.494,00 
20.000,00 117.494,00 

20.000.00 

4.800,00 

3.600.00 
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b) Caixa Escolar 
Auxilio para aquisigao de material e 
transporte do Dentista   18.000,00 26.400,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Despesas com inspegao nas esco- 
las municipais   3.600,00 

11 — Transporte, inspegao de escolas 
municipais   3.000,00 6.600,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Auxilio ao servigo de Caixa Es- 
colar (de acordo com a clausula 
2a. do Convenio)   10.000,00 

II — Auxilio a Colonia de Ferias Ofi- 
ciais para alunos pobres   10.000,00 

III — Auxilio a Caixa Escolar do Cur- 
so Primario da Escola Normal 
"Joaquim Ribeiro"   2.000,00 

IV — Auxilio as Caixas Escolares dos 
Grupos Escolares  20.000,00 

V — Auxilio a Caixa Escolar das Es- 
colas Municipais   9.400,00 

IV — Auxilio a Caixa Escolar do SE- 
NAI   5.000,00 

VII — Auxilio ao Centre Operario de 
Instrugao e Beneficiencia  6.000,00 

VIII — Auxilio ao Circulo Operario .. 12.000,00 
IX — Auxilio ao Institute Cultura Ita- 

lo-Brasileiro   10.000,00 
X — Auxilio ao Centre Espanhol de 

Instrugao e Beneficiencia XV de 
Agosto   6.000,00 

b) Ensino Secundario 
I — Auxilio a Escola Normal Livre 

de Rio Claro  10.000,00 
II — Auxilio para os Centres Civicos 

Estudantinos locais  12.000,00 
c) Ensino Profissional 

I — Auxilio a Escola Tecnica de Co- 
mercio "Prof. Arthur Bilac" ... 10.000,00 
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II — Auxilio a Escola Tecnica de Co- 
mercio Alem   10.000,00 

III — Auxilio a Escola de Datilografia 
Santa Cruz   6.000,00 

IV — Auxilio a Escola de Corte e Cos- 
tura Santa Inez   6.000,00 

V — Auxilio a Escola Industrial para 
o Posto de Puericultura   12.000,00 

d) Educagao Fisica 
I — Auxilio ao Esporte Amador .. 8.000,00 

II — Auxilio a Comissao de Esportes 30.000,00 
III — Para contratar tecnico destina- 

do a orientagao de atletas C.C.F. 10.000,00 204.400,00 

Material Permanente 
Para construgao de Estadio Municipal .. 150.000,00 

6RGAOS CULTURAIS 

Despesas Diversas 
Para premio "Municipio de Rio Claro" a 
melhor obra cultural de acordo com a Lei 
104, de 14 de junho de 1949   5.000,00 

Despesas Diversas 
I — Auxilio para concertos, confe- 

rencias e recitais  30.000.00 
II — Auxilio ao Gabinete de Leitura 

Rioclarense   12.000,00 42.000,00 
945.440,00 

SAO JOSE DOS CAMPOS 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Ensino primario, secundario e complementar 

Pessoal Fixo 
Plnsino Primario 

I — Vencimentos de 3 professores 
municipals   91.800,00 

II — Substituigoes   12.000.00 103.800.00 
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Pessoal Variavel 
Ensino Primario 

I — Professores de escolas munici- 
pais   244.800,00 

II — Substtiuieoes   20.000,00 264.800,00 

Material Permanente 
Ensino Primario 

I — Aquisigao de armarios, carteiras, 
etc  35.000,00 

II — Para aquisigao de terrenes e 
construgao de predios escolares 240.000,00 275.000,00 

Material de Consumo 
Ensino Primario 

I — Aquisigao de cadernos, lapis, tin- 
ta, etc  40.000,00 

II — Aquisigao de material para re- 
paros de predios escolares .... 30.000,00 70.000,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Aluguel de predios para escolas 
municipals   20.000,00 

II — Luz   5.000,00 
III — Telefone   3.000,00 
IV — Servigos prestados por terceiros 

em reparos de predios escolares 50.000,00 78.000,00 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

Despesa com inspegao nas escolas prima- 
rias municipals   2.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar do Grupo "Olimpio Catao" 4.500,00 

II — Auxilio a Escola da "Casa San- 
ta Inez"   3.000,00 

III — Auxilio ao Grupo Escolar "Pa- 
dre Fortunato"   4.000,00 

IV — Auxilio ao Externato Sao Jose 3.000,00 
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V — Auxilio a Escola Evangelica .. 
VI — Auxilio a Escola "Ana Marga- 

rida"   
VII — Auxilio a Caixa Escolar do Gru- 

po Escolar "Francisco Joao Le- 
me"   

VIII — Auxilio ao Grupo Escolar "An- 
gelo Siqueira Afonso" para aqui- 
siao do gabinete dentario e cai- 
xa escolar   

IX — Auxlio as Caixas Escolares das 
escolas isoladas estaduais e mu- 
nicipals   

b) Ensino Secundario 
Auxilio ao "6rgao de Cooperagao Es- 
colar da Escola Normal e Ginasio Es- 
tadual "Cel. Joao Cursino"   

c) Ensino Profissional 
Auxilio a Sociedade Mantenedora da 
Escola Tecnica de Comercio   

d) Educagao Fisica 
Auxilio a Comissao Municipal de Es- 
porte para atender aos esportes em 
geral   

Distrito de Eugenic de Melo 

Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar do Grupo Escolar "Dr. Pe- 
dro Mascarenhas"   4.000,00 

II — Auxilio a Caixa Escolar de es- 
colas isoladas   500,00 

III — Servigos prestados por terceiros 
em reparos de predios escolares 10.000,00 14.500,00 

Distrito de Sao Francisco Xavier 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

3.000,00 

3.000,00 

3.200,00 

3.000,00 

20.000,00 

5.000,00 

200.000,00 

50.000,00 301.700,00 

I — Vencimentos de um professor 
municipal   30.600,00 

II — Substituigoes   5.200,00 35.800,00 
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Despesas Diversas 

I — Auxilio ao Servigo de Caixa Es- 
colar das escolas isoladas esta- 
duais e municipais   2.500,00 

II — Servigos prestados por terceiros 
em reparos de predios escolares 10.000,00 12.500,00 

1 163.100,00 

SAO CARLOS 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Distrito da Sede 

Pessoal Fixo 

Ensino Primario 

I — Vencimentos de dois (2) Direto- 
res de Grupos Escolares — pa- 
drao F   66.000,00 

II — Vencimentos de vinte e sete (27) 
professores urbanos — padrao E 761.400,00 

III — Vencimentos de sete (7) profes- 
sores rurais — padrao F  231.000,00 

IV — Vencimentos do Professor de 
Educagao Fisica — padrao H . 44.400,00 

V — Artigo 30 letra "d" das Disposi- 
goes Constitucionais Transitorias 
do Estado   3.000,00 

VI — Adicional por tempo de servigo 49.865,00 
VII — Substituigoes   60.000,00 1.215.665,00 

Pessoal Variavel 

Dois (2) serventes de Grupo   7.200,00 

Material Permanente 

I — Para construgao e aquisigao de 
predios escolares   100.000,00 

II — Aquisigao de moveis   50.000,00 150.000,00 

Material de Consume 
Aquisigao de materiais escolares 60.000,00 
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Despesas Diversas 

I — Auxilio ao Conservatorio Musi- 
cal de Sao Carlos   24.000,00 

II — Auxilio ao Teatro Normalista . 5.000,00 
III — Auxilio ao Centre de Cultura 

Artistica   5.000,00 
IV — Auxilio a Escola de Belas Artes 10.000,00 44.000,00 

1.862.025,00 

* 
* ♦ 

TAUBAT6 
ESCOLAS MUNICIPAIS 

Pessoal Fixo 
Ensino Primario 

I — Vencimentos de 16 professores 
— padrao E   345.600,00 

II — Vencimentos de 1 professora, — 
padrao D   19.200,00 

III — Vencimentos de 1 auxiliar-pro- 
fessora — padrao A   12.000,00 

IV — Vencimentos de 1 bibliotecaria 
— padrao D   19.200,00 

V — Vencimentos de 1 porteiro — pa- 
drao C   16.800.00 

VI — Vencimentos de 2 serventes — 
padrao B   28.800,00 

VII — Abono provisorio   230.400,00 
VIII — Sexta Parte de vencimentos .. 44.000,00 

IX — Artigo 30   2.400,00 
X — Substituigoes   10.000,00 688.400,00 

Pessoal Variavel 
Ensino Primario 

Mensalistas   35.000,00 

Material de Consume 
Ensino Primario 

Livros, cadernos, lapis e outros materiais 
de consume   25.000,00 
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Despesas Diversas 
Ensino Primario 

I — Bolsas e meias bolsas de estu- 
dos instituida pela Lei n.0 6 de 
13-5-1950   9.000,00 

III — Alugueis   20.000,00 35.000,00 

Despesas Diversas 

a) Ensino Primario 

I — Caixas Escolares dos Grupos 
"Dr. Lopes Chaves", "D. Perei- 
ra de Barros", "Jacques Felix", 
"Amador Bueno da Veiga", 
"Deputado Cesar Costa", "Ru- 
ral Dr Querino" e Escolas iso- 
ladas, em quotas iguais   56.000,06 

II — Subvengao a Escola I articular 
Externato "Sao Jose"   12.000,00 

III — Subvengao ao "Jardim da Infan- 
cia Menino Jesus"   12.000,00 

IV — Subvengao ao Lar Escola "San- 
ta Veronica"    30.000,00 

b^ Ensino Profissional 

V — Subvengao a Escola Tecnica d« 
Comercio   30.000,00 

VI — Prcmios instituidos pela Lei n.0 

52, de 28 de 12 de 1950   3.000,00 
VII — Para instalagao de uma eK--ola 

auxiliar de enfermagem   50.000,00 

c) Ensino Secundario 

VIII — Auxilios Diversos   10.000,00 

d) ^ducagao Fisica 

IX — Auxilio a Comissao Central de 
Esportes   60 000,00 

X — Auxilio a Liga Municipal de Fu- 
tebol   20.000,00 

XI — Auxilios Diversos  10.000,00 
XII — Con«trugao de Estadio destinado 

a pequenos clubes    100.000,00 
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XIII — Construgao de arquibancadas, 
conservagao e reforma do cam- 
po de Esportes da Praga Mon- ^ 
senhor Silva Barros   100.000,00 g 

XIV — Despesas decorrentes de tagas g 
para competigoes esportivas, S 
oferta de premios, uniformes, & 
etc  20.000,00 513.000,00 

3 
6RGAOS CULTURAIS 3 Distrito da Sede 3 

Pessoal Fixo q m. se 
Museu Historico Municipal 22 

09 
I — Vencimentos do Zelador — pa- m 

drao D   19.200,00 S 
II — Vencimentos de 1 Escriturario as 

— padrao D   19.200,00 
III — Abono provisorio   23.400,00 61.800,00 

Despesas Diversas 

I — Auxilio a Biblioteca "Oscar do 
Amaral"   12.000,00 

II — Para instalagao e manutengao 
de bibliotecas infantis   20.000,00 32.000,00 

Auxilios Diversos 

Auxilio destinado a Semana de Monteiro 
Lobato — Lei n.0 62, de 27-3-1953   30.000,00 
Para aquisigao de material dentario e 
aparelhos cirurgicos aos Gabinetes den- 
tarios dos Grupos Escolares "Dr. Lopes 
Chaves", "Dr. Pereira de Barros", "Jac- 
ques Felix", "Amador Bueno da Veiga", 
"Deputado Cesar Costa", Rural "Dr. Que- 
rino" e Lar Escola "Santa Veronica" ... 35.000,00 

1.455.200,00 
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