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3 Resumo 

Este trabalho se prop›e a investigar as condi•›es de acesso ˆ educa•‹o 

infantil na cidade do Rio de Janeiro analisando a rela•‹o entre crian•as residentes 

e o nœmero de vagas existentes nas institui•›es educacionais. Ao longo do 

trabalho ser‡ apresentado um resumo do panorama atual de atendimento, bem 

como, ser‡ estimado o desafio de se atender a meta de universaliza•‹o prevista no 

Plano Nacional de Educa•‹o. A partir destas an‡lises, ser‹o abordadas poss’veis 

consequ•ncias de uma rela•‹o desigual de atendimento e, por fim, ser‹o 

levantadas quest›es relevantes para futuras reflex›es sobre pol’ticas pœblicas 

nesta cidade. A principal quest‹o a ser respondida por este trabalho Ž: as crian•as 

da cidade do Rio de Janeiro tem acesso ˆ educa•‹o infantil? 

 

 

Express›es-chave: atendimento, universaliza•‹o, educa•‹o infantil, pol’ticas 

pœblicas, cidade do Rio de Janeiro. 
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4 Definições, abreviaturas e siglas 

Datasus: é o nome do departamento de informática do Sistema Único de 
Saúde do Brasil, órgão subordinado ao Ministério da Saúde com a 
responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre 
saúde. 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Inep: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. 

LDB: Lei Federal no 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. 

Microdados: consistem no menor nível de detalhamento dos dados de 
uma pesquisa, retratando, sob a forma de códigos numéricos, o conteúdo 
dos seus questionários. 

Pnad: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

PNE: Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei Federal no 13.005 
de 25 de junho de 2014. 
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ÒHoje, a frequ•ncia a institui•‹o de educa•‹o infantil n‹o Ž mais 
o que distingue crian•as ricas e pobres, mas sim o tipo de 
institui•‹o e servi•os a que t•m acesso. As classes favorecidas, 
usu‡rias potenciais de institui•›es privadas, exigem qualidade 
no atendimento, mobilizando o mercado a qualificar-se. As 
classes populares, porŽm, ficam ˆ merc• das pol’ticas pœblicas 
e, no seu v‡cuo, aos servi•os comunit‡rios e/ou filantr—picos 
improvisados.Ó (CORSINO; NUNES, 2009, p.23) 
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5 Muita dedicação e pouca informação 

Sou carioca e cresci na cidade do Rio de Janeiro onde vivi toda a minha 

educa•‹o formal desde a educa•‹o infantil atŽ a p—s-gradua•‹o. Como pai de um 

menino de cinco anos e de uma menina de tr•s, passei recentemente pelo processo 

de encontrar uma escola para os meus filhos. Sendo apaixonado por educa•‹o, 

tive o prazer de sair a campo em busca da escola que fosse a "nossa cara" na 

cidade que conhe•o t‹o bem. 

Visitei institui•›es, li propostas pedag—gicas, conversei com professores, 

pais, educadores, crian•as e investiguei entre amigos. Achei que estava no 

caminho certo, mas, para minha surpresa, estava enganado. Talvez t‹o importante 

quanto escolher uma escola, seria encontrar uma que tivesse vaga dispon’vel. 

Naquele momento, havia mais fam’lias interessadas do que vagas na maioria das 

institui•›es que vislumbrei para os meus filhos. Assim, havia uma chance muito 

grande de que a minha primeira op•‹o n‹o fosse atendida ou, pior, talvez n‹o 

fosse eu que escolheria a escola, talvez fosse a institui•‹o que iria nos conceder a 

oportunidade de realizar a matr’cula, seja atravŽs de um processo seletivo ou seja 

atravŽs de um sorteio. 

Segundo os censos demogr‡ficos do IBGE1 a popula•‹o da cidade do Rio de 

Janeiro cresceu 49% no per’odo de 1970 a 2010, mas ser‡ que o nœmero de vagas 

nas suas institui•›es educacionais acompanharam este aumento? 

A sensa•‹o que tive durante esta procura Ž a de que n‹o h‡ vagas nas 

escolas da cidade. Tenho visto no notici‡rio que tanto a rede privada quanto a rede 

pœblica se encontram na sua capacidade m‡xima de atendimento em todo o pa’s e 

de que h‡ necessidade de amplia•‹o da rede de ensino2. Qual ser‡ a demanda de 

crian•as para a educa•‹o infantil nos pr—ximos anos e qual o nœmero de vagas 

existentes na cidade do Rio de Janeiro? 
                                                

 
1 Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 200. 
2 Já está na hora de se rever a expressão “rede de ensino” e até poderia se propor outras 
formulações como “rede de aprendizagem” em homenagem a Paulo Freire uma vez que para ele 
"ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 2014 p.95). Porém, esta terminologia ainda continua 
consagrada e presente no uso comum e nos documentos oficiais como na LDB e no recente PNE. 
Mudá-la no contexto deste trabalho poderia comprometer o entendimento das análises aqui 
propostas. 
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Ainda se discute no Brasil sobre a necessidade de uma pol’tica de 

universaliza•‹o da educa•‹o e sobre problemas b‡sicos de qualidade no 

atendimento ˆs crian•as pequenas, como Ž o caso gritante das turmas 

superlotadas3 . Recentemente foram aprovadas metas importantes no Plano 

Nacional de Educa•‹o (PNE) como a ÒMeta 1Ó onde se pretende garantir que 

todas as crian•as de 4 e 5 anos de idade estejam matriculadas em uma institui•‹o 

educacional atŽ 2016 e que pelo menos metade das crian•as de 0 a 3 anos tambŽm 

estejam matriculadas atŽ 2024. Ser‡ poss’vel garantir qualidade com tanta press‹o 

por quantidade? 

Com o intuito de responder a algumas destas quest›es, este estudo se prop›e 

a analisar os dados oficiais sobre a cidade do Rio de Janeiro a fim de se mapear o 

panorama atual das vagas para a educa•‹o infantil pontuando o que j‡ foi feito e o 

que ainda precisa ser implementado nesta cidade. Pode-se esperar conhecer ao 

longo deste trabalho informa•›es tais como: a) a rela•‹o de vagas por crian•as na 

cidade do Rio de Janeiro; b) como o atendimento Ž realizado nas diferentes 

regi›es administrativas da cidade e c) qual o nœmero de vagas que ainda precisam 

ser criadas para que a cidade atenda a ÒMeta 1Ó do PNE. 

O entendimento deste contexto Ž extremamente relevante, pois esta press‹o 

por novas vagas na educa•‹o infantil pode interferir consideravelmente na gest‹o 

da rede de ensino. Pode haver dificuldades tais como: a) a piora da qualidade de 

atendimento, b) uma maior restri•‹o na obten•‹o e aloca•‹o de recursos 

financeiros, c) um r‡pido aumento da demanda de profissionais e d) um 

decrŽscimo na capacidade de fiscaliza•‹o de toda a rede de ensino. 

5.1 O difícil acesso aos dados oficiais 

No in’cio deste trabalho, esperava-se que fosse apenas necess‡rio reunir os 

dados oficiais sobre a popula•‹o em idade escolar e compar‡-los com o nœmero 

                                                

 
3 Segundo o Censo da Educação Básica de 2013 divulgado pelo Inep, a rede pública atende a 
educação infantil com uma média de 23,5 crianças por turma enquanto que a rede privada trabalha 
com uma média de 12,7 crianças por turma. 
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de vagas dispon’veis para educa•‹o infantil4 na cidade do Rio de Janeiro. PorŽm, 

descobriu-se aos poucos que estas informa•›es n‹o eram de t‹o f‡cil acesso e n‹o 

estavam dispon’veis da forma com que se esperava. 

O principal instituto que realiza pesquisas sobre a popula•‹o brasileira Ž o 

IBGE. De suas pesquisas destacam-se os censos demogr‡ficos decenais atravŽs 

dos quais se pode obter n‹o apenas dados populacionais como tambŽm 

declara•›es de escolaridade. PorŽm, estas informa•›es possuem uma defasagem 

de dez anos entre si e a sua œltima divulga•‹o, a de 2010, j‡ seria muito distante 

da realidade de 2013 que se pretendia retratar. Uma outra alternativa poderia ser a 

utiliza•‹o dos dados da pesquisa Pnad deste mesmo instituto que possui 

periodicidade anual e a sua œltima divulga•‹o em 2012. PorŽm, como tambŽm 

ocorre com os censos, suas sinopses e tabelas dispon’veis na internet n‹o cobrem 

detalhadamente as faixas et‡rias de 0 a 5 anos e, no caso espec’fico da Pnad, a 

menor refer•ncia geogr‡fica poss’vel de se utilizar Ž a regi‹o metropolitana da 

cidade do Rio de Janeiro5, o que inviabilizaria qualquer tentativa de se qualificar 

em mais detalhe o atendimento realizado nas diferentes regi›es da cidade. 

Uma outra alternativa de fonte de pesquisa poderia ser o Instituto Municipal 

de Urbanismo Pereira Passos (IPP). Este instituto realiza as atividades de 

planejamento urbano, produ•‹o cartogr‡fica e de estat’sticas para a cidade do Rio 

de Janeiro. AtravŽs de seus projetos dispon’veis na internet, como o ArmazŽm de 

Dados, tem-se acesso a uma quantidade razo‡vel de informa•›es sobre a cidade. 

PorŽm, estas informa•›es ou s‹o muito antigas, como as do ano de 2006, ou 

exclusivas da rede pœblica de ensino sem considerar a rede privada ou reproduzem 

as mesmas dificuldades encontradas nas tabelas e sinopses do IBGE.  

Por fim, sabe-se que o Inep produz o Censo Anual da Educa•‹o B‡sica 

Brasileira e, a partir de sua p‡gina eletr™nica na internet, pode-se obter dois tipos 

de informa•›es compat’veis com o que se pretendia estudar: as sinopses 

estat’sticas e a base de microdados. As sinopses s‹o disponibilizadas em planilhas 

                                                

 
4 A LDB em seu artigo 30, determina que a educação infantil seja oferecida em creche para as 
crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para as de 4 e 5 cinco anos de idade. 
5 Segundo o Acervo de Processos Estatísticos do IBGE, a Pnad só é divulgada para determinados 
agrupamentos, pois esta pesquisa é realizada por uma amostra probabilística de domicílios 
enquanto que o Censo Demográfico é realizado através de uma pesquisa presencial aplicando-se 
um questionário a todas as pessoas residentes em todo o território nacional e, assim, pode-se 
obter dados tão detalhados quanto os de bairros para a cidade do Rio de Janeiro. 
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eletr™nicas com tabelas organizadas por unidades federativas e, novamente, por 

esta restri•‹o geogr‡fica, n‹o atenderiam ˆs necessidades de pesquisa. J‡ os 

microdados s‹o disponibilizados atravŽs de arquivos texto e possuem o menor 

n’vel de detalhamento dos dados pesquisados. Eles retratam sob a forma de 

c—digos numŽricos boa parte do conteœdo do Censo da Educa•‹o B‡sica, est‹o 

organizados para uso em aplicativos SAS ou SPSS6 e, apenas para o ano de 2013, 

constituem cerca de 350 vari‡veis referentes a 50 milh›es de matr’culas,  

2 milh›es de docentes e mais de 190 mil estabelecimentos. 

H‡ no Brasil uma grande produ•‹o de dados sobre a educa•‹o a partir das 

quais pesquisadores, agentes pœblicos e interessados em geral poderiam se dedicar 

a fim de produzir conhecimento cient’fico e pr‡tico sobre pol’ticas pœblicas para a 

educa•‹o. PorŽm, quantos e quais institutos, universidades e pesquisadores 

possuem recursos financeiros para adquirir comercialmente um aplicativo 

estat’stico apto a trabalhar nos formatos SAS ou SPSS que s‹o primordialmente 

utilizados em aplica•›es propriet‡rias7? Quem possui capacidade e experi•ncia 

computacional para transformar esses microdados, gigantescos arquivos de texto, 

em outros formatos mais acess’veis como planilhas eletr™nicas, lembrando que 

uma planilha eletr™nica padr‹o n‹o possui mais do que um milh‹o de linhas? 

Como juntar em um mesmo grupo de pesquisa pessoas aptas a trabalhar com 

informa•›es estat’sticas, que possuam conhecimento computacional deste n’vel e 

que possam analisar, questionar e produzir informa•›es relevantes para a 

educa•‹o nacional? 

Os dados atŽ podem estar sendo produzidos e divulgados, mas ser‡ que 

est‹o sendo realmente disponibilizados democraticamente? Os caminhos trilhados 

por este estudo levam a crer que n‹o. 

As informa•›es que ser‹o apresentadas a seguir s‹o, portanto, fruto de um 

enorme trabalho que come•ou com uma simples quest‹o, encontrou uma enorme 

dificuldade em se obter respostas e que s— pode ser conclu’do ap—s uma dif’cil  

                                                

 
6 Os nomes SAS (referência a “Statistical Analysis System”) e SPSS (referência a “Statistical 
Package for the Social Sciences”) são de dois aplicativos usados em análises estatísticas, 
inteligência de negócios, gerenciamento de dados e análises preditivas. O primeiro é desenvolvido 
e comercializado pela empresa SAS Institute e o segundo pela IBM Corporation. 
7 Uma aplicação proprietária, particular ou não livre é uma aplicação para computadores que é 
licenciada com direitos exclusivos para o produtor e pode ser comercializada ou não por ele. 
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tarefa de construir informa•›es a partir dos microdados do Inep e de conect‡-las 

com os dados projetados para a popula•‹o a partir dos censos do IBGE. 

Em resumo, este trabalho de pesquisa consistiu em: 1) estudar uma 

linguagem computacional gratuita e de c—digo aberto8 atravŽs da qual se pudesse 

trabalhar com os microdados do Inep; 2) tratar as vari‡veis e os dados para se 

obter informa•›es sobre hist—ricos; 3) obter e organizar os endere•os dos 

estabelecimentos a fim de se estudar a distribui•‹o geogr‡fica do atendimento; 4) 

projetar a popula•‹o em idade escolar e, por fim, 5) analisar todas as informa•›es 

obtidas. 

Em outra oportunidade, pretende-se investigar as causas e consequ•ncias 

decorrentes da dificuldade de se obter estas informa•›es de dom’nio pœblico e 

qual o seu reflexo na gest‹o da rede de ensino, mas, por hora, optou-se apenas por 

divulgar os dados j‡ obtidos atŽ o momento. 

                                                

 
8 Uma aplicação de computador código aberto ou “open source”, é uma aplicação que, dentre 
outras características, garante a sua distribuição livre, de forma gratuita, bem como, o seu código 
fonte de programação está disponível para todos. Especificamente neste estudo, decidiu-se 
trabalhar com o banco de dados relacional PostgreSQL. 



13 

6 A população do Rio de Janeiro 

A popula•‹o da cidade do Rio de Janeiro n‹o para de crescer. Na primeira 

dŽcada deste milŽnio a cidade registrou um aumento de 8% no seu nœmero de 

habitantes e nos œltimos 40 anos um ganho de 49%. Este crescimento veio 

acompanhado de profundas mudan•as demogr‡ficas na cidade como a queda de 

fecundidade, o envelhecimento da popula•‹o e a mudan•a do perfil das fam’lias 

onde, por exemplo, os domic’lios com c™njuge sem filhos j‡ superam em nœmero 

os que vivem com dois filhos (IPP, Cadernos do Rio: Demografia). 

Todas essas mudan•as prop›em novos desafios e novas pol’ticas pœblicas 

precisam ser pensadas para a educa•‹o. O foco deste trabalho Ž o de discutir o 

acesso das crian•as ˆ educa•‹o infantil, mas antes de avan•ar, Ž preciso ressaltar 

que, com muita luta e esfor•o, a educa•‹o infantil no Brasil j‡ obteve inœmeras 

vit—rias nos œltimos anos. H‡ hoje um novo ordenamento legal que garante o 

direito da crian•a a uma educa•‹o gratuita e de qualidade (LEITE FILHO, 2006), 

bem como, s‹o vis’veis os avan•os no atendimento escolar em todo o pa’s. Na 

educa•‹o infantil do Rio de Janeiro, por exemplo, n‹o s— houve uma maior 

presen•a das crian•as de 0 a 3 anos de idade na escola como tambŽm houve uma 

maior participa•‹o das crian•as de 4 e 5 anos de idade. 

ÒDe in’cio, a boa not’cia que salta aos olhos, oriunda do Censo 
de 2010, para a Cidade do Rio de Janeiro, Ž que aumentou 
bastante a porcentagem de crian•as e jovens que frequentam a 
escola desde o recenseamento anterior, no ano 2000. Esses 
avan•os substanciais dizem respeito, sobretudo, ao acesso ˆ 
escola das crian•as pequenas. 

Em 2000, apenas 18,1% das crian•as com idade entre 0 e 3 anos 
estavam matriculadas em uma creche. Em 2010, esse mesmo 
’ndice saltou para 33,9%. No caso das crian•as entre 4 e 5 anos, 
que frequentam a educa•‹o infantil, a taxa melhorou de 70% 
para 88%; ou seja, saiu de uma situa•‹o que contemplava pouco 
mais de 2/3 do total das crian•as dessa faixa et‡ria para um 
contexto bem mais pr—ximo ao da universaliza•‹o.Ó (IPP, 
Cadernos do Rio: Educa•‹o, p.09) 

Apesar das boas not’cias, estamos bem pr—ximos de 2016, o acesso ˆ 

educa•‹o infantil ainda n‹o Ž universal na prŽ-escola e ainda se pretende atender 
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pelo menos metade das crian•as em creches atŽ 2024. Portanto, Ž preciso agir 

rapidamente, entender como o atendimento foi realizado atŽ aqui e se preparar 

para estas demandas futuras. 

Sabe-se, por exemplo, que, diferente da tend•ncia de crescimento da 

popula•‹o, a popula•‹o mais jovem, em especial as de crian•as de atŽ cinco anos 

vem caindo nas œltimas dŽcadas. H‡ bem menos crian•as na cidade do que na 

virada do mil•nio, per’odo em que a redu•‹o foi de praticamente uma a cada cinco 

crian•as nesta faixa et‡ria. 

Tabela 1 - População Residente na Cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 200. 

Estudos recentes apontam ainda que a cidade do Rio de Janeiro continuar‡ 

crescendo e que a sua popula•‹o dever‡ atingir um total de 6,6 milh›es de 

habitantes atŽ 2020 (IPP, Proje•‹o Populacional). O que se pode ent‹o esperar da 

demanda de crian•as para educa•‹o infantil? Ser‡ que os avan•os j‡ obtidos ser‹o 

suficientes, uma vez que poder‡ haver menos crian•as para se atender? 

6.1 Futuros cariocas 

O ponto de partida para se pensar as pol’ticas de acesso ˆ educa•‹o infantil Ž 

saber claramente quantas crian•as demandar‹o por este servi•o. AtravŽs da tabela 

acima, pode-se notar que houve uma queda de 18% no grupo de crian•as de zero a 

cinco anos, mas ser‡ que se pode adotar a mesma tend•ncia para os pr—ximos dez 

anos? Como se obter informa•›es sobre tend•ncias da popula•‹o nos seus 

primeiros anos de vida de forma suficientemente detalhada geograficamente, uma 

vez que o acesso ˆ educa•‹o infantil Ž extremamente sens’vel ˆ  proximidade da 

escola com a resid•ncia das crian•as? 

Faixa etária 1970 1980 1991 2000 2010
2010 vs 

2000
2010 vs 

1970

de 0 a 5 anos 495.297     565.195     522.898     537.374     440.764     -18% -11%

de 6 a 9 anos 353.291     352.697     378.641     343.928     319.760     -7% -9%

de 10 a 19 anos 870.147     938.492     938.022     947.643     930.718     -2% 7%

de 20 a 59 anos 2.197.181  2.787.283  3.024.912  3.277.135  3.689.250  13% 68%

com mais de 60 anos 322.561     440.380     616.295     751.823     939.955     25% 191%

Total 4.238.477  5.084.047  5.480.768  5.857.903  6.320.447  8% 49%
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Prop›e-se solucionar esta quest‹o utilizando os dados de nascidos vivos e 

mortalidade divulgados pelo Datasus. Estes dados s‹o detalhados por faixa et‡ria 

e para cada regi‹o administrativa9 da cidade. Assim, Ž poss’vel analisar as 

tend•ncias de nascimentos e projetar a popula•‹o a partir do Censo Demogr‡fico 

de 2010 do IBGE como demonstrado a seguir. 

Gráfico 1 – Número anual de nascidos vivos na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Datasus. 

AtravŽs da an‡lise do gr‡fico acima, fica clara a queda de patamar da mŽdia 

anual de nascimentos. Na dŽcada de 90 esta mŽdia estava em torno de 100 mil 

crian•as por ano e, nos anos 2000, passou para uma mŽdia de 85 mil por ano. Este 

movimento Ž compat’vel com a redu•‹o verificada entre os dados censit‡rios de 

2000 e 2010, porŽm, com os dados mais detalhados dos nascimentos, Ž poss’vel 

notar que nos œltimos anos houve uma certa estabilidade no nœmero de nascidos 

vivos acompanhada de uma pequena tend•ncia de aumento a partir de 2010. 

A partir destas an‡lises, foi ent‹o elaborada uma metodologia de proje•‹o10 

para se estimar os dados da popula•‹o em seus primeiros anos de vida. A 

metodologia utili zada foi a seguinte: em um determinado ano, o nœmero de 

crian•as de uma determinada faixa et‡ria e regi‹o administrativa ser‡ igual ao 

                                                

 
9 A cidade do Rio de Janeiro possui hoje 160 bairros organizados em uma estrutura de 33 regiões 
administrativas. 
10 As premissas e critérios utilizados neste modelo são apresentados em detalhe no capítulo 10. 
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mesmo nœmero de crian•as com um ano a menos no ano anterior, descontado 

deste a sua taxa de mortalidade. 

Assim, tanto a popula•‹o de 0 a 3 anos quanto a de 4 e 5 anos foram 

projetadas para cada uma das regi›es administrativas da cidade do Rio de Janeiro 

e o resumo destes resultados Ž apresentado atravŽs dos dois gr‡ficos abaixo. 

Gráfico 2 – Projeção total de nascidos vivos para a cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IPP, Armazém de Dados, Tabela 1022, para os dados históricos até 2012. 

Gráfico 3 - Projeção da população de zero a cinco anos para cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 1552, para os anos de 2000 e 2010 
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Portanto, pode-se esperar uma mŽdia de 83,5 mil nascidos vivos para os 

pr—ximos anos na cidade do Rio de Janeiro o que ir‡ contribuir para uma 

popula•‹o infantil da ordem de 491 mil crian•as atŽ o final de 2020. Destaca-se 

que esses nœmeros representam a tend•ncia mŽdia da cidade, mas os movimentos 

em cada regi‹o administrativa s‹o bem diferentes entre si, como se pode verificar 

atravŽs do hist—rico a seguir. 

Gráfico 4 - Variações da população de zero a cinco anos por região administrativa 

 
Fontes: IPP, Armazém de Dados, Tabela 1022 para os dados de Nascidos Vivos e 

IBGE, Censos Demográficos, Tabela 1552, para os dados da População 
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7 A educação infantil não é para todos 

No cap’tulo anterior, obteve-se o tamanho da popula•‹o infantil para a 

cidade do Rio de Janeiro e uma estimativa de quantas crian•as s‹o esperadas na 

cidade para os pr—ximos anos. J‡ neste cap’tulo, ser‡ analisado como o 

atendimento vem sendo realizado a partir dos microdados do Censo da Educa•‹o 

B‡sica do Inep. 

Antes que sejam apresentados os dados e para que haja um correto 

entendimento dos nœmeros, Ž importante ressaltar duas quest›es. A primeira Ž a 

de que, na falta de informa•›es sobre a capacidade ociosa dos estabelecimentos de 

ensino, considerou-se que todos os estabelecimentos est‹o trabalhando com a sua 

capacidade m‡xima. Em outras palavras, neste trabalho esta sendo considerado 

que o nœmero total de matr’culas existentes Ž igual ao nœmero total de vagas 

existentes. 

Em segundo lugar, para se obter as informa•›es de atendimento e para que 

se pudesse qualificar em detalhe o tipo de atendimento realizado na cidade, optou-

se por comparar os dados de duas pesquisas diferentes. Especificamente, para se 

obter os dados de atendimento, comparou-se os dados da popula•‹o do IBGE com 

os dados das matr’culas do Inep. Sabe-se que algumas informa•›es apresentadas 

podem divergir de outras fontes de pesquisa e a compara•‹o de duas pesquisas 

com metodologias diferentes deve ser cautelosa. Portanto, apenas para os dados 

de atendimento, pede-se observar prioritariamente as tend•ncias em detrimentos 

dos seus valores absolutos.11 

Os t—picos a seguir foram organizados para que se tenha um entendimento 

global a respeito dos dados obtidos sem que se perca as especificidades dos 

diferentes atendimentos em creches e prŽ-escolas. 

                                                

 
11 . Um maior detalhamento sobre esta e outras questões pode ser obtido através do estudo 
realizado por CAMPOS; ESPOSITO E GIMENES (2013). 
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7.1 A evolução do acesso 

ƒ not—rio o avan•o do acesso ˆ educa•‹o infantil. Realmente h‡ uma maior 

propor•‹o de crian•as na escola, mas tambŽm sabe-se que a redu•‹o da popula•‹o 

de zero a cinco anos contribuiu sensivelmente para a melhoria deste indicador de 

atendimento. 

No caso da prŽ-escola, por exemplo, as matr’culas ca’ram em torno de 13 

mil no per’odo de 2000 a 2013, mas apesar disso, como a popula•‹o na faixa dos 

4 e 5 anos reduziu ainda mais, em torno de 35 mil, o indicador de atendimento da 

prŽ-escola acabou melhorando. 

Gráfico 5 - Atendimento de pré-escolas na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 1552, para os dados da população e 

Inep, Censos da Educação Básica, para os dados de matrícula. 
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crian•as da popula•‹o de 0 a 3 anos. Pode-se inferir, portanto, que parte dos 

ganhos foram obtidos por um aumento efetivo do atendimento e parte deles, 

novamente, pela redu•‹o da popula•‹o. 
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Gráfico 6 - Atendimento de creches na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 1552, para os dados da população e 

Inep, Censos da Educação Básica, para os dados de matrícula. 
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h‡ uma real necessidade de se aumentar a capacidade de atendimento da rede de 

creches em no m’nimo em 45% e a rede de prŽ-escola em no m’nimo 10%. 

Tabela 2 - Estimativa de novas matrículas para a cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censo da Educação Básica de 2013, para os dados de matrícula. 

ƒ importante ressaltar que, apesar de habitual, o racioc’nio acima est‡ 

equivocado. A fila de atendimento de uma cidade n‹o pode ser calculada pela 

rela•‹o direta entre a sua popula•‹o e o nœmero de vagas existentes. 

A oferta de vagas na educa•‹o infantil tem que estar diretamente 

relacionada a resid•ncia das crian•as, pois o atendimento dever‡ ser 

prioritariamente realizado perto de casa. H‡ regi›es onde a fila Ž maior e em 

outras onde toda a popula•‹o j‡ foi atendida. Portanto, s— se pode obter a fila 

efetiva para a educa•‹o infantil analisando cada regi‹o administrativa 

separadamente, pois n‹o Ž poss’vel, por exemplo, compensar vagas em aberto na 

regi‹o da Lagoa com necessidades de atendimento em Santa Cruz. 

As tabelas a seguir apresentam a estimativa do tamanho efetivo da fila no 

ano de 2013 para cada uma das regi›es administrativas da cidade considerando 

como refer•ncia de atendimento a ÒMeta 1Ó do PNE. 

Ano de Referência: 2013 Creche Pré-Escola

População projetada 318.620 143.965
Matrículas da rede 109.540 130.409
Atendimento estimado 34,4% 90,6%

Meta de Universalização 50% 100%

Matrículas adicionais necessárias 49.770 13.556
Aumento necessário da capacidade de atendimento 45% 10%

Prazo para o atendimento da Meta 1 2024 2016

Matrículas anualmente necessárias 4.525 4.519
Incremento anual da capacidade de atendimento 4% 3%
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Tabela 3 - Meta de atendimento de creches por região administrativa (ano 2013) 

 
Fonte: Inep, Censo da Educação Básica de 2013, para os dados de matrícula. 

Classificação Região Administrativa População 
Projetada

Matrículas 
Existentes

No de 
Crianças por 

Vaga
Atendimento

Novas 
Matrículas 

Necessárias

1 Cidade de Deus 578 1.179 0,5 204% 0

2 Vig‡rio Geral 1.560 1.824 0,9 117% 0

3 Realengo 2.982 2.896 1,0 97% 0

4 Vila Isabel 6.551 3.841 1,7 59% 0

5 Lagoa 6.471 3.777 1,7 58% 0

6 Botafogo 8.494 4.895 1,7 58% 0

7 Ramos 8.345 4.435 1,9 53% 0

8 Centro 1.647 849 1,9 52% 0

9 Tijuca 6.966 3.590 1,9 52% 0

10 Portu‡ria 3.262 1.604 2,0 49% 27

11 Barra da Tijuca 16.383 7.311 2,2 45% 881

12 Rio Comprido 4.618 2.031 2,3 44% 278

13 Santa Cruz 22.656 9.908 2,3 44% 1.420

14 MŽier 16.724 6.823 2,5 41% 1.539

15 Pavuna 10.666 4.120 2,6 39% 1.213

16 Ilha do Governador 10.046 3.844 2,6 38% 1.179

17 Copacabana 4.921 1.876 2,6 38% 585

18 S‹o Crist—v‹o 5.366 1.973 2,7 37% 710

19 Paquet‡ 154 55 2,8 36% 22

20 Iraj‡ 9.562 3.375 2,8 35% 1.406

21 Santa Teresa 1.855 587 3,2 32% 341

22 Rocinha 4.780 1.331 3,6 28% 1.059

23 Anchieta 7.774 2.159 3,6 28% 1.728

24 Inhaœma 8.608 2.370 3,6 28% 1.934

25 Campo Grande 30.242 8.206 3,7 27% 6.915

26 Madureira 17.959 4.605 3,9 26% 4.375

27 Jacarepagu‡ 35.444 8.667 4,1 24% 9.055

28 Bangu 31.122 6.266 5,0 20% 9.295

29 Jacarezinho 1.293 249 5,2 19% 398

30 Penha 12.770 2.210 5,8 17% 4.175

31 Guaratiba 7.658 1.286 6,0 17% 2.543

32 MarŽ 8.951 1.290 6,9 14% 3.186

33 Complexo do Alem‹o 2.212 102 21,7 5% 1.004

Total 318.620 109.534 2,9 34% 55.265
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Tabela 4 - Metas de atendimento de pré-escola por região administrativa (ano 2013) 

 
Fonte: Inep, Censo da Educação Básica de 2013, para os dados de matrícula. 

Fica evidente que o atendimento n‹o Ž homog•neo nas diferentes regi›es da 

cidade, que as filas podem variar muito dependendo de onde a crian•a tenha 

nascido, e que os nœmeros reais de atendimento s‹o maiores do que os obtidos 

anteriormente. Sabe-se ainda que, apesar da melhoria geral de atendimento, n‹o 

houve muitas mudan•as da capacidade de atendimento entre as diferentes regi›es 

da cidade. Praticamente as regi›es que j‡ eram bem atendidas no ano 2000 

continuam sendo aquelas com os melhores ’ndices de atendimento em 2013 e as 

piores, em geral, continuam com um atendimento bem aquŽm das metas 

pretendidas. 

Classificação Região Administrativa População 
Projetada

Matrículas 
Existentes

No de 
Crianças por 

Vaga
Atendimento

Novas 
Matrículas 

Necessárias

1 Centro 527 960 0,5 182% 0

2 Ramos 3.440 5.724 0,6 166% 0

3 Botafogo 3.460 4.889 0,7 141% 0

4 Lagoa 2.749 3.761 0,7 137% 0

5 Tijuca 2.733 3.458 0,8 127% 0

6 Iraj‡ 4.055 4.860 0,8 120% 0

7 Barra da Tijuca 7.074 7.894 0,9 112% 0

8 Inhaœma 3.228 3.510 0,9 109% 0

9 S‹o Crist—v‹o 1.990 2.098 0,9 105% 0

10 MŽier 7.393 7.608 1,0 103% 0

11 Campo Grande 13.282 13.198 1,0 99% 84

12 Vila Isabel 3.205 3.182 1,0 99% 23

13 Anchieta 3.689 3.543 1,0 96% 146

14 Ilha do Governador 4.699 4.408 1,1 94% 291

15 Madureira 8.066 7.383 1,1 92% 683

16 Realengo 5.767 5.044 1,1 87% 723

17 Jacarepagu‡ 13.784 12.054 1,1 87% 1.730

18 Guaratiba 3.505 3.044 1,2 87% 461

19 Santa Cruz 10.943 9.500 1,2 87% 1.443

20 Bangu 10.387 8.860 1,2 85% 1.527

21 Portu‡ria 1.403 1.140 1,2 81% 263

22 Paquet‡ 75 58 1,3 77% 17

23 Vig‡rio Geral 3.334 2.531 1,3 76% 803

24 Penha 3.928 2.952 1,3 75% 976

25 Cidade de Deus 1.097 782 1,4 71% 315

26 Pavuna 5.826 4.064 1,4 70% 1.762

27 Rio Comprido 1.851 1.265 1,5 68% 586

28 Santa Teresa 797 520 1,5 65% 277

29 Copacabana 1.950 1.107 1,8 57% 843

30 Jacarezinho 1.102 220 5,0 20% 882

31 Rocinha 2.239 300 7,5 13% 1.939

32 MarŽ 4.180 486 8,6 12% 3.694

33 Complexo do Alem‹o 2.207 0 n‹o se aplica 0% 2.207

Total 143.965 130.403 1,1 91% 21.675
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Tabela 5 – Classificação crescente de acordo com a relação de crianças por vaga 

 

Observações: a cor verde representa as regiões onde se tem  
a melhor relação de vagas por crianças em um determinado ano 

enquanto que a amarela as piores e o branco uma posição central. 

7.3 Responsáveis pelo atendimento 

No Brasil, a organiza•‹o da Educa•‹o Nacional Ž realizada em regime de 

coopera•‹o entre as tr•s esferas administrativas e cabe aos munic’pios oferecer a 

educa•‹o infantil em creches e prŽ-escolas (LDB, artigos 8o e 11o). Sabe-se ainda 

que a crian•a brasileira tem direito ao acesso a uma educa•‹o gratuita e de 

qualidade sendo dever do Estado fornec•-la (LDB, artigos 2o, 3o e 6o). 

Na pr‡tica, o atendimento pœblico realmente vem sendo realizado pela 

esfera municipal12, mas praticamente metade das crian•as da cidade ainda n‹o 

                                                

 
12 Na cidade do Rio de Janeiro, o atendimento realizado pelas esferas Federal e Estadual a 
creches e pré-escolas não representa nem 1% do número total de matrículas conforme dados 
obtidos pelo Censo da Educação Básica do Inep do ano de 2013. 

Regi‹o Administrativa Ano 2013 Ano 2010 Ano 2000 Regi‹o Administrativa Ano 2013 Ano 2010 Ano 2000

Cidade de Deus 1 17 19 Centro 1 1 2

Vig‡rio Geral 2 21 24 Ramos 2 5 6

Realengo 3 29 26 Botafogo 3 2 1

Vila Isabel 4 5 2 Lagoa 4 3 3

Lagoa 5 3 6 Tijuca 5 4 4

Botafogo 6 2 5 Iraj‡ 6 6 9

Ramos 7 8 8 Barra da Tijuca 7 9 13

Centro 8 1 18 Inhaœma 8 12 8

Tijuca 9 4 10 S‹o Crist—v‹o 9 10 5

Portu‡ria 10 7 1 MŽier 10 7 10

Barra da Tijuca 11 10 16 Campo Grande 11 15 22

Rio Comprido 12 9 11 Vila Isabel 12 8 7

Santa Cruz 13 12 9 Anchieta 13 11 18

MŽier 14 13 15 Ilha do Governador 14 16 12

Pavuna 15 20 14 Madureira 15 13 14

Ilha do Governador 16 15 12 Realengo 16 18 25

Copacabana 17 6 13 Jacarepagu‡ 17 19 15

S‹o Crist—v‹o 18 11 7 Guaratiba 18 21 29

Paquet‡ 19 14 4 Santa Cruz 19 17 20

Iraj‡ 20 19 21 Bangu 20 20 26

Santa Teresa 21 16 27 Portu‡ria 21 23 11

Rocinha 22 18 3 Paquet‡ 22 14 16

Anchieta 23 27 31 Vig‡rio Geral 23 27 21

Inhaœma 24 22 25 Penha 24 24 24

Campo Grande 25 28 28 Cidade de Deus 25 25 27

Madureira 26 24 23 Pavuna 26 28 23

Jacarepagu‡ 27 25 20 Rio Comprido 27 26 19

Bangu 28 26 22 Santa Teresa 28 29 28

Jacarezinho 29 32 29 Copacabana 29 22 17

Penha 30 23 17 Jacarezinho 30 30 31

Guaratiba 31 30 30 Rocinha 31 32 30

MarŽ 32 31 32 MarŽ 32 31 32

Complexo do Alem‹o 33 33 33 Complexo do Alem‹o 33 33 33

Creche PrŽ-Escola
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exerce o seu direito de usufruir de uma educa•‹o gratuita, pois quase metade 

continua matriculada na rede particular de ensino13. 

Esta intensa participa•‹o da rede privada no atendimento ˆs crian•as em 

seus primeiros anos de vida tem sido marcante na cidade do Rio de Janeiro, como 

tambŽm, observam-se diferen•as entre os atendimentos realizados em creches e 

prŽ-escolas. 

Na creche, que vem experimentando um aumento progressivo no nœmero de 

matr’culas, a rede pœblica tem aumentado gradativamente a sua presen•a. Na prŽ-

escola, que v•m reduzindo o seu nœmero de matr’culas, ao contr‡rio, Ž a presen•a 

da rede privada que vem aumentado.  

Gráfico 7 - Participação no atendimento de creches na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

                                                

 
13 De acordo com o Censo da Educação Básica do Inep do ano de 2013, na cidade do Rio de 
Janeiro, 52% das matrículas das creches são da rede privada enquanto que na pré-escola esta 
rede atende a 45% das matrículas. 
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Gráfico 8 - Participação no atendimento a pré-escolas na cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

7.4 Os estabelecimentos educacionais 

A expans‹o da rede ensino s— poder‡ ocorrer de fato se o nœmero de 

matr’culas aumentar. Por sua vez, este incremento poder‡ advir do aumento do 

nœmero de crian•as por turma, da abertura de novas turmas ou da inaugura•‹o de 

novos estabelecimentos educacionais. Aumentar o nœmero de crian•as por turma Ž 

um problema cada vez maior para se garantir a qualidade no atendimento. Abrir 

novas turmas quase nem sempre Ž poss’vel, pois Ž necess‡rio mais espa•o dentro 

dos pr—prios estabelecimento que em geral j‡ est‹o totalmente ocupados14. Assim, 

a t‹o desejada expans‹o s— poder‡ ocorrer se for realizada atravŽs do aumento do 

nœmero de estabelecimentos. Felizmente, a not’cia Ž de que a rede de ensino tem 

registrado um aumento no nœmero de estabelecimentos, porŽm, com tend•ncias 

bem distintas. 

                                                

 
14 Uma das dificuldades em se abrir novas turmas se deve a intenção de se ampliar os turnos para 
o período integral. Um espaço que poderia comportar, por exemplo, uma turma de manhã e outra 
a tarde, terá provavelmente que ceder espaço ao atendimento de apenas uma turma em horário 
integral. A “Meta 6” do PNE pretende ainda que seja oferecida educação em tempo integral em, no 
mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação 
básica. 
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No atendimento em creches, tanto o nœmero de estabelecimentos privados 

como os pœblicos tem aumentando, enquanto que na prŽ-escola nota-se um 

movimento de retra•‹o da rede pœblica e de expans‹o da rede privada. Nos dois 

casos, porŽm, Ž marcante o fato dos estabelecimentos pœblicos atenderem em 

mŽdia 2,5 vezes mais crian•as do que os estabelecimentos privados. 

Gráfico 9 - Estabelecimentos de creche da cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

 Gráfico 10 - Estabelecimentos de pré-escola da cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 
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AtravŽs de uma outra leitura sobre esses mesmos dados, destacando-se 

agora as varia•›es do nœmero de matr’culas e do nœmero de estabelecimentos, 

pode-se real•ar que: a) houve um aumento real da capacidade de atendimento em 

creches, b) o nœmero de estabelecimentos privados de creche aumentaram duas 

vezes mais do que os pœblicos e c) na prŽ-escola, apenas a rede privada est‡ se 

expandindo, compensando inclusive boa parte da redu•‹o de matr’culas ocorrida 

na rede pœblica. 

Gráfico 11 - Variações do número de matrículas na Cidade do Rio de Janeiro 

 
 

  

Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

 

Gráfico 12 - Variações do número de estabelecimentos na cidade do Rio de Janeiro 

 
 

  

Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

7.5 Mesma rede, diferentes atendimentos 

N‹o se pretende neste trabalho analisar a qualidade do atendimento na 

educa•‹o infantil, porŽm, n‹o se pode deixar de mencionar alguns dados obtidos 

que podem contribuir para an‡lises futuras nesta ‡rea. 
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Por exemplo, em estudos recentes, encontrou-se as melhores medidas de 

qualidade em creches e prŽ-escolas que funcionavam exclusivamente com a 

educa•‹o infantil (CAMPOS, M. M. et al, 2011, p. 39-42). PorŽm, apenas 1/3 dos 

estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro atendem exclusivamente ˆ esta 

etapa15. 

Tabela 6 - Proporção de estabelecimentos exclusivos da cidade do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

Destes poucos estabelecimentos que trabalham exclusivamente com a 

educa•‹o infantil, pode-se ainda verificar grandes diferen•as entre o atendimento 

realizado em creches e prŽ-escolas. Por exemplo, mais da metade das matr’culas 

de creche s‹o atendidas em estabelecimentos exclusivos para educa•‹o infantil, 

enquanto que 84% das matr’culas de prŽ-escolas s‹o atendidas em 

estabelecimentos onde h‡ outras etapas da educa•‹o b‡sica como o fundamental e 

o ensino mŽdio. 

Ser‡ que poder’amos atribuir essas caracter’sticas a uma educa•‹o infantil 

bipartida que ora tende a uma pr‡tica assistencialista, quase que de guarda e 

manuten•‹o da saœde das crian•as (poss’vel vis‹o de creche) e ora prepara as 

crian•as para entrar na educa•‹o b‡sica (poss’vel vis‹o da prŽ-escola) como se a 

educa•‹o infantil ainda n‹o fizesse parte desta educa•‹o b‡sica? (NUNES, 2009) 

Quais os motivos que levam o atendimento das creches a continuar apartado 

das demais etapas da educa•‹o b‡sica e por que a prŽ-escola mantem-se 

profundamente ligada ao ensino fundamental? 

                                                

 
15  De acordo com o Censo da Educação Básica do Inep de 2013, apenas 35% dos 
estabelecimentos que atendem à educação infantil são exclusivos. Este número não mudou muito 
nos últimos cinco anos, oscilando sempre entre 32% e 35%. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média

Estabelecimentos exclusivos de Educa•‹o Infantil 34% 32% 34% 33% 34% 35% 35%

Estabelecimentos que possuem Educa•‹o Infantil 
junto com outras etapas 66% 68% 66% 67% 66% 65% 65%
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Tabela 7 - Proporção de matrículas para os diferentes tipo de atendimento 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

Matrículas de Creche na cidade do Rio de Janeiro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média

Em estabelecimentos exclusivos de Creche 62% 64% 59% 57% 52% 50% 57%

Em estabelecimentos exclusivos de Educacão Infantil e 
que possuem também Pré-Escola 17% 15% 20% 18% 21% 22% 19%

Em estabelecimentos que também possuem outras 
etapas 21% 21% 21% 25% 27% 28% 24%

Matrículas de Pré-Escola na cidade do Rio de Janeiro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média

Em estabelecimentos exclusivos de Pré-Escola 9% 6% 7% 6% 6% 5% 6%

Em estabelecimentos exclusivos de Educacão Infantil e 
que possuem também Creche 7% 6% 11% 11% 12% 13% 10%

Em estabelecimentos que também possuem outras 
etapas 84% 88% 82% 83% 82% 82% 84%
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8 Considerações finais 

Gradativamente a educa•‹o infantil vem conquistando cada vez mais 

aten•‹o no cen‡rio nacional. Desde a Constitui•‹o Federal de 1998 j‡ se passam 

25 anos de amadurecimento do pensamento de uma nova educa•‹o amparado pelo 

Estatuto da Crian•a e do Adolescente de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educa•‹o Nacional de 1996 que garantem, dentre outros, o direito ao acesso 

gratuito e de qualidade a todas as crian•as brasileiras indiscriminadamente. 

Sabe-se, porŽm, que apenas leis n‹o garantir‹o a melhoria da educa•‹o 

nacional e a garantia de acesso a escola desde os primeiros anos de vida Ž apenas 

uma etapa nesta longa jornada. Pode-se afirmar ainda que 

Òespecialmente para a faixa et‡ria de zero a tr•s anos, sabe-se 
que sempre existir‡ uma parcela da popula•‹o que n‹o 
demandar‡ a educa•‹o nos primeiros anos de vida. O consenso 
sobre a import‰ncia da creche para a crian•a pequena est‡ longe 
de ser atingido e uma das metas do PNE Ž promover debates 
com a sociedade civil sobre o direito das crian•as ˆ educa•‹o 
infantil, para que se possa envolver os pais nessa quest‹o. 
Entretanto, as crian•as pobres e suas fam’lias, pela oferta 
reduzida, ficam com poucas possibilidades de op•‹o por um 
atendimento.Ó (CORSINO; NUNES, 2013, p. 342) 

ƒ dentro deste contexto que precisamos refletir sobre a educa•‹o que temos 

e a que pretendemos construir. 

A popula•‹o do Rio de Janeiro continuar‡ a crescer nos pr—ximos anos e, 

provavelmente, devemos esperar tambŽm um contingente maior de crian•as para a 

pr—xima dŽcada. Quais dessas crian•as estar‹o fora da escola? Das que 

conseguirem uma vaga, qual ser‡ a sua sorte? Dividir‹o a turma, o espa•o f’sico, a 

aten•‹o com outras 20 crian•as ou ÒapenasÓ outras 10? 

A propor•‹o de crian•as na escola aumentou na cidade do Rio de Janeiro, 

mas ainda Ž muito cedo para comemorarmos. Parte da melhoria deste indicador 

foi decorrente da redu•‹o da popula•‹o infantil sem que houvesse uma expans‹o 

real da oferta de vagas. As diferen•as regionais ainda s‹o de tal ordem que, em 

alguns bairros, a creche ainda Ž uma realidade muito distante para v‡rias fam’lias 

Na prŽ-escola, s— n‹o houve uma redu•‹o maior no nœmero de matr’culas, gra•as 

a expans‹o da rede privada nos œltimos anos. 
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Fora isso, perpetua-se atŽ hoje na cidade do Rio de Janeiro uma presen•a 

maci•a da rede privada onde uma a cada duas crian•as est‡ matriculada nesta 

rede. Qual ser‡ o papel que a Prefeitura desta cidade pretende desempenhar nos 

pr—ximos anos? O de gestor ou mero fiscalizador da rede de ensino? Estamos 

atendendo ˆ  necessidade de quem quando reduzimos pela metade as 

oportunidades de vagas justamente daqueles que n‹o podem pagar por uma 

matr’cula na rede privada? Podemos pensar a educa•‹o como uma simples rela•‹o 

de consumo sujeita ̂ s leis de mercado? Estas quest›es precisam ser discutidas e 

potenciais problemas evitados. Estamos construindo hoje a educa•‹o que ser‡ 

oferecida ao longo dos pr—ximos anos. Outras experi•ncias e outros aprendizados 

s‹o muito bem-vindos e, por isso, fa•o lembrar de reflex›es trazidas por 

ROSEMBERG e CAMPOS quando estudavam o sistema educacional dos EUA 

nos anos 90. 

ÒOra, em pa’ses com desigualdades sociais e econ™micas, e sem 
mecanismos corretivos orientados por uma pol’tica nacional, a 
oferta est‡ longe de ser adequada ˆs necessidades da popula•‹o: 
geralmente, Ž insuficiente quantitativamente, distribui-se 
inadequadamente no espa•o geogr‡fico e Ž oferecida em maior 
abund‰ncia para crian•as maiores, quando o atendimento Ž mais 
barato. Ou seja, as leis de mercado n‹o visam ˆ igualdade de 
oportunidades, mas ao lucro.Ó (ROSEMBERG; CAMPOS, 
1998, p. 26) 

Retomando a quest‹o inicial, realmente n‹o temos vagas para todas as 

crian•as da cidade do Rio de Janeiro e, mais do que isso, as vagas existentes n‹o 

est‹o dispon’veis de forma com que todos possam ter as mesmas condi•›es de 

acesso. Poder’amos atŽ nos questionar porque ainda n‹o h‡ vagas para todos e 

porque as vagas n‹o foram disponibilizadas democraticamente, mas ser‡ que era 

essa a inten•‹o desde o in’cio? Ser‡ que ainda sofremos os resqu’cios de uma 

vis‹o de educa•‹o infantil apartada da educa•‹o b‡sica, onde as creches, 

institui•›es geralmente exclusivas, atendem a uma parcela mais pobre da 

popula•‹o a fim de lhe garantir um lugar seguro para guardar as suas crian•as 

enquanto que a prŽ-escola, etapa preparat—ria para a educa•‹o supostamente Òde 

verdadeÓ, estar‡ apenas dispon’vel para aqueles que podem pagar por ela? 

N‹o sabemos as respostas, mas o que sabemos Ž que quando h‡ mais 

crian•as do que vagas, as fam’lias perdem a sua capacidade de escolha, deixam de 

ter a op•‹o de buscar a institui•‹o mais adequada aos seus anseios e correm o 
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risco de se distanciar do processo de aprendizado dos seus filhos. Ter uma crian•a 

matriculada hoje Ž quase que um favor a ser agradecido e n‹o um direito a ser 

defendido e por ele batalhado. Como transformar ent‹o o quadro de desencontro 

entre as fam’lias e a creche, onde as mais penalizadas s‹o justamente as crian•as? 

Como Ž poss’vel construir com os pais um projeto de educa•‹o e de escola, onde 

as fam’lias possam deixar de ser uma ÒclientelaÓ a quem se oferecem servi•os, 

para serem parceiras na implementa•‹o de um projeto que tambŽm seja seu 

(TIRIBA, 2001)? 

H‡ muito o que se fazer e muitas melhorias a serem implementadas no 

nosso sistema educacional, mas n‹o podemos esquecer que, primordialmente, s— 

as crian•as que estiverem dentro dele poder‹o aproveitar todas estas mudan•as. 
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10 Anexos e apêndices 

10.1 Premissas e critérios utilizados 

No desenvolvimento do trabalho foi necess‡rio realizar determinadas 

premissas e estabelecer certos critŽrios a fim de se avan•ar com as an‡lises. 

Portanto, segue abaixo a rela•‹o das premissas e critŽrios utilizados. 

1. Como n‹o se obteve informa•›es a respeito da capacidade ociosa de cada 

estabelecimento educacional, considerou-se como capacidade de 

atendimento o nœmero de matr’culas existentes em cada ano. 

2. Segundo os dados do Censo da Educa•‹o B‡sica do Inep, sabe-se que um 

mesmo aluno pode ter mais de uma matr’cula, porŽm, nas etapas e nas bases 

estudadas para a cidade do Rio de Janeiro n‹o se encontrou nenhum aluno 

com mais de uma matr’cula. Assim, neste estudo, pode-se considerar que 

cada matr’cula equivale a apenas um aluno. 

3. Para o c‡lculo das proje•›es populacionais, utilizou-se a taxa de mortalidade 

de 2010 discriminada por faixa et‡ria e para cada uma das regi›es 

administrativas da cidade do Rio de Janeiro. Na aus•ncia de uma 

informa•‹o mais precisa, considerou-se esta taxa constante para os anos 

seguintes, bem como, a taxa de mortalidade das crian•as de 5 anos foi 

considerada igual a do grupo de crian•as de 1 a 4 anos. 

4. Nas proje•›es populacionais, n‹o est‡ sendo considerado qualquer 

movimenta•‹o demogr‡fica entre as regi›es administrativas da cidade. A 

base de nascidos vivos considera a realidade de 2012 e presume-se que as 

fam’lias permanecer‹o morando no mesmo lugar do nascimento dos filhos. 

5. Foi utilizado o mŽtodo de mŽdia m—vel com fator de 5 anos para projetar os 

dados de nascidos vivos a partir de 2012. 

6. Considerou-se como demanda ou popula•‹o potencial para a prŽ-escola 

todas as crian•as de 4 e 5 anos de uma determinada regi‹o administrativa. 

PorŽm, sabe-se que pode haver crian•as nesta faixa et‡ria ainda 

matriculadas em etapa anterior e outras em etapas posteriores. 
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7. Considerou-se como demanda ou popula•‹o potencial para a creche a 

metade das crian•as de 0 a 3 anos de uma determinada regi‹o 

administrativa. PorŽm, sabe-se que a demanda de creche pode ser maior do 

que apenas a metade desta popula•‹o e ainda pode haver crian•as nesta 

faixa et‡ria matriculadas em etapas posteriores. 

8. Considerou-se que todas as matr’culas existentes de prŽ-escola s‹o 

preenchidas apenas por crian•as de 4 e 5 anos e que todas as matr’culas de 

creche s‹o de crian•as de 0 a 3 anos. Sabe-se, porŽm, que pode haver 

crian•as matriculadas nestas etapas, mas fora destas faixas et‡rias esperadas. 

9. Foram descartados deste estudo os estabelecimentos sobre os quais n‹o se 

obteve informa•‹o de localiza•‹o e consequentemente n‹o se poderia 

agrupar em uma regi‹o administrativa. A tabela a seguir detalha a 

representatividade destes nœmeros. 

Tabela 8 - Proporção de estabelecimentos excluídos deste estudo 

 
Fonte: Inep, Censos da Educação Básica. 

10. De acordo com a Tabela 1022 do IPP, a partir de 2007, n‹o h‡ registro de 

nascido vivo nos bairros de Vig‡rio Geral, Cidade de Deus e Realengo, 

portanto, n‹o houve proje•‹o de nascimentos para estes bairros, apenas para 

os demais bairros da regi‹o administrativa da qual cada um deles faz parte. 

11. Ainda de acordo com a Tabela 1022 do IPP, h‡ registros de nascidos vivos 

sobre os quais n‹o h‡ informa•‹o de localiza•‹o, portanto, estes n‹o foram 

considerados nas proje•›es populacionais. A tabela a seguir detalha a 

representatividade destes nœmeros. 

Tabela 9 - Destaque da fonte de dados de nascidos vivos 

 
Fonte: IPP, Armazém de Dados, Tabela 1022. 

Ano Universo Descartados Proporção Universo Descartadas Proporção
2000 2397 43 1,8% 184799 1719 0,9%
2008 2.378 25 1,1% 209.733 715 0,3%
2009 2.291 14 0,6% 198.909 319 0,2%
2010 2.372 0 0,0% 198.413 0 0,0%
2011 2.473 0 0,0% 218.057 0 0,0%
2012 2.537 1 0,0% 227.356 10 0,0%
2013 2.649 1 0,0% 239.949 12 0,0%
Total 17.097 84 0,5% 1.477.216 2.775 0,2%

Número de estabelecimentos Número de matrículas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total de nascidos vivo 81.879 82.019 82.282 84.388 83.193 83.170 83.972 580.903

Nascidos vivo com regi‹o ignorada 960 715 644 623 749 331 552 4.574

Propor•‹o 1,2% 0,9% 0,8% 0,7% 0,9% 0,4% 0,7% 0,8%
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10.2 Tabelas de projeção para a cidade do Rio de Janeiro 

Tabela 10 – Número estimado de nascidos vivos por região administrativa 

 
Fonte: IPP, Armazém de Dados, Tabela 1022, para os dados de 2012. 

AP/RA Resid•ncia

Total

Área de Planejamento 1

Portuária
Centro
Rio Comprido
São Cristóvão
Paquetá
Santa Teresa

Área de Planejamento 2

Botafogo
Copacabana
Lagoa
Tijuca
Vila Isabel
Rocinha

Área de Planejamento 3

Ramos
Penha
Inhaúma
Méier
Irajá
Madureira
Ilha do Governador
Anchieta
Pavuna
Jacarezinho
Complexo do Alemão
Maré
Vigário Geral

Área de Planejamento 4

Jacarepaguá
Barra da Tijuca
Cidade de Deus

Área de Planejamento 5

Bangu
Campo Grande
Santa Cruz
Guaratiba
Realengo

2012 2013 (E) 2014 (E) 2015 (E) 2016 (E) 2017 (E) 2018 (E) 2019 (E) 2020 (E)

83.972  83.401  83.625  83.472  83.528  83.600  83.525  83.550  83.535  

4.372   4.626   4.624   4.585   4.559   4.553   4.590   4.582   4.574   

845     860     865     857     861     858     860     860     859     
432     468     466     465     465     459     465     464     463     

1.145   1.235   1.251   1.248   1.237   1.223   1.239   1.240   1.237   
1.432   1.555   1.532   1.502   1.483   1.501   1.514   1.506   1.501   

31      36      36      37      37      35      36      36      36      
487     472     475     478     476     477     475     476     476     

9.805   10.001  10.032  10.054  9.970   9.972   10.006  10.007  10.002  

2.176   2.235   2.253   2.268   2.243   2.235   2.247   2.249   2.248   
1.284   1.309   1.309   1.316   1.305   1.305   1.309   1.309   1.308   
1.667   1.728   1.740   1.748   1.717   1.720   1.730   1.731   1.729   
1.849   1.845   1.840   1.848   1.845   1.845   1.845   1.845   1.845   
1.614   1.687   1.684   1.672   1.657   1.663   1.673   1.670   1.667   
1.215   1.197   1.206   1.203   1.203   1.205   1.203   1.204   1.203   

29.838  30.548  30.480  30.269  30.256  30.278  30.366  30.330  30.300  

2.149   2.463   2.355   2.339   2.290   2.319   2.353   2.331   2.326   
3.496   3.772   3.738   3.698   3.692   3.679   3.716   3.705   3.698   
2.425   2.404   2.412   2.420   2.421   2.416   2.415   2.417   2.418   
4.374   4.413   4.411   4.400   4.391   4.398   4.403   4.401   4.398   
2.548   2.589   2.588   2.582   2.576   2.577   2.582   2.581   2.579   
4.662   4.761   4.750   4.716   4.723   4.723   4.735   4.729   4.725   
2.605   2.593   2.587   2.590   2.601   2.595   2.593   2.593   2.594   
1.911   2.095   2.081   2.041   2.025   2.031   2.055   2.046   2.040   
2.646   2.774   2.769   2.707   2.671   2.713   2.727   2.717   2.707   

261     268     264     261     259     262     263     262     261     
385     359     381     355     369     370     367     368     366     

2.376   2.056   2.143   2.162   2.238   2.195   2.159   2.179   2.186   

14.183  13.352  13.545  13.604  13.711  13.679  13.578  13.623  13.639  

9.835   9.282   9.387   9.452   9.504   9.492   9.423   9.452   9.465   
4.348   4.070   4.157   4.152   4.207   4.187   4.155   4.172   4.174   

25.222  24.295  24.378  24.404  24.515  24.563  24.431  24.458  24.474  

8.850   8.634   8.693   8.721   8.757   8.731   8.707   8.722   8.727   
8.063   7.907   7.888   7.885   7.921   7.933   7.907   7.907   7.910   
6.144   5.826   5.855   5.832   5.844   5.900   5.851   5.856   5.857   
2.165   1.929   1.942   1.966   1.994   1.999   1.966   1.973   1.980   
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Tabela 11 - População estimada de zero a cinco anos por região administrativa 

 
 

 

 

Região Adm 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mortalidade
Anchieta 15.447  11.284  11.268  11.259  11.463  11.678  11.830  11.976  12.008  12.150  12.102  12.061  

Menos de 1 ano 2.467   1.850   1.975   1.888   2.070   2.056   2.016   2.001   2.007   2.030   2.022   2.015   1,19%
1 ano 2.420   1.859   1.849   1.973   1.886   2.068   2.054   2.014   1.999   2.005   2.028   2.020   0,08%
2 anos 2.642   1.836   1.858   1.848   1.971   1.884   2.066   2.052   2.012   1.997   2.003   2.026   0,08%
3 anos 2.608   1.861   1.835   1.857   1.847   1.969   1.882   2.064   2.050   2.010   1.995   2.001   0,08%
4 anos 2.627   1.893   1.860   1.834   1.856   1.846   1.967   1.880   2.062   2.048   2.008   1.993   0,08%
5 anos 2.683   1.985   1.891   1.859   1.833   1.855   1.845   1.965   1.878   2.060   2.046   2.006   0,08%

Bangu 43.402  32.250  35.297  38.322  41.509  44.928  48.180  51.564  51.412  51.271  51.358  51.392  
Menos de 1 ano 7.132   5.215   8.746   8.711   8.498   8.556   8.584   8.619   8.594   8.570   8.585   8.590   1,57%
1 ano 7.207   5.310   5.209   8.736   8.701   8.488   8.546   8.574   8.609   8.584   8.560   8.575   0,11%
2 anos 7.152   5.113   5.304   5.203   8.726   8.691   8.478   8.536   8.564   8.599   8.574   8.550   0,11%
3 anos 7.335   5.285   5.107   5.298   5.197   8.716   8.681   8.468   8.526   8.554   8.589   8.564   0,11%
4 anos 7.145   5.658   5.279   5.101   5.292   5.191   8.706   8.671   8.458   8.516   8.544   8.579   0,11%
5 anos 7.431   5.669   5.652   5.273   5.095   5.286   5.185   8.696   8.661   8.448   8.506   8.534   0,11%

Barra da Tijuca 15.500  21.352  22.060  22.887  23.457  24.090  24.594  24.982  24.866  24.675  24.770  24.787  
Menos de 1 ano 2.685   3.781   4.271   4.314   4.038   4.124   4.119   4.173   4.154   4.122   4.138   4.141   0,79%
1 ano 2.613   3.609   3.778   4.267   4.310   4.035   4.120   4.115   4.169   4.150   4.118   4.134   0,09%
2 anos 2.610   3.483   3.606   3.775   4.263   4.306   4.032   4.116   4.111   4.165   4.146   4.114   0,09%
3 anos 2.548   3.457   3.480   3.603   3.772   4.259   4.302   4.029   4.112   4.107   4.161   4.142   0,09%
4 anos 2.600   3.474   3.454   3.477   3.600   3.769   4.255   4.298   4.026   4.108   4.103   4.157   0,09%
5 anos 2.444   3.548   3.471   3.451   3.474   3.597   3.766   4.251   4.294   4.023   4.104   4.099   0,09%

Botafogo 12.414  10.372  10.931  11.433  11.954  12.450  12.942  13.253  13.204  13.274  13.288  13.283  
Menos de 1 ano 2.086   1.900   2.252   2.145   2.203   2.221   2.236   2.211   2.203   2.215   2.217   2.216   1,42%
1 ano 1.966   1.743   1.899   2.251   2.144   2.202   2.220   2.235   2.210   2.202   2.214   2.216   0,04%
2 anos 2.027   1.723   1.742   1.898   2.250   2.143   2.201   2.219   2.234   2.209   2.201   2.213   0,04%
3 anos 2.088   1.679   1.722   1.741   1.897   2.249   2.142   2.200   2.218   2.233   2.208   2.200   0,04%
4 anos 2.090   1.639   1.678   1.721   1.740   1.896   2.248   2.141   2.199   2.217   2.232   2.207   0,04%
5 anos 2.157   1.688   1.638   1.677   1.720   1.739   1.895   2.247   2.140   2.198   2.216   2.231   0,04%

Campo Grande 52.259  41.381  41.717  42.637  43.524  44.687  45.796  46.932  47.003  46.848  46.848  46.869  
Menos de 1 ano 8.404   6.696   7.778   7.978   7.823   7.805   7.801   7.837   7.849   7.823   7.823   7.826   1,06%
1 ano 8.726   6.683   6.691   7.772   7.972   7.817   7.799   7.795   7.831   7.843   7.817   7.817   0,07%
2 anos 8.791   6.629   6.678   6.686   7.766   7.966   7.811   7.793   7.789   7.825   7.837   7.811   0,07%
3 anos 8.755   6.919   6.624   6.673   6.681   7.760   7.960   7.805   7.787   7.783   7.819   7.831   0,07%
4 anos 8.713   7.037   6.914   6.619   6.668   6.676   7.754   7.954   7.799   7.781   7.777   7.813   0,07%
5 anos 8.870   7.417   7.032   6.909   6.614   6.663   6.671   7.748   7.948   7.793   7.775   7.771   0,07%

Centro 2.354   1.589   1.814   1.948   2.174   2.373   2.558   2.732   2.696   2.728   2.724   2.722   
Menos de 1 ano 449     281     485     423     458     456     455     455     449     455     454     454     2,14%
1 ano 404     270     281     485     423     458     456     455     455     449     455     454     0,10%
2 anos 392     257     270     281     485     423     458     456     455     455     449     455     0,10%
3 anos 381     232     257     270     281     485     423     458     456     455     455     449     0,10%
4 anos 368     289     232     257     270     281     485     423     458     456     455     455     0,10%
5 anos 360     260     289     232     257     270     281     485     423     458     456     455     0,10%

Cidade de Deus 4.529   3.303   2.737   2.199   1.675   1.135   576     -     -     -     -     -     
Menos de 1 ano 705     581     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     2,07%
1 ano 706     562     580     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0,09%
2 anos 785     538     561     579     -     -     -     -     -     -     -     -     0,09%
3 anos 757     522     538     560     578     -     -     -     -     -     -     -     0,09%
4 anos 779     536     522     538     559     577     -     -     -     -     -     -     0,09%
5 anos 797     564     536     522     538     558     576     -     -     -     -     -     0,09%

Complexo do Alemão 8.545   6.719   5.937   5.177   4.419   3.674   2.936   2.186   2.189   2.171   2.180   2.165   
Menos de 1 ano 1.439   1.119   362     380     354     376     350     364     365     362     363     361     1,34%
1 ano 1.435   1.091   1.118   362     380     354     376     350     364     365     362     363     0,07%
2 anos 1.429   1.122   1.090   1.117   362     380     354     376     350     364     365     362     0,07%
3 anos 1.411   1.111   1.121   1.089   1.116   362     380     354     376     350     364     365     0,07%
4 anos 1.412   1.137   1.110   1.120   1.088   1.115   362     380     354     376     350     364     0,07%
5 anos 1.419   1.139   1.136   1.109   1.119   1.087   1.114   362     380     354     376     350     0,07%

Copacabana 6.981   5.854   6.197   6.481   6.871   7.223   7.496   7.705   7.704   7.728   7.727   7.727   
Menos de 1 ano 1.181   1.080   1.290   1.269   1.294   1.293   1.300   1.289   1.289   1.293   1.293   1.293   1,20%
1 ano 1.124   1.025   1.078   1.288   1.267   1.292   1.291   1.298   1.287   1.287   1.291   1.291   0,18%
2 anos 1.136   937     1.023   1.076   1.286   1.265   1.290   1.289   1.296   1.285   1.285   1.289   0,18%
3 anos 1.179   898     935     1.021   1.074   1.284   1.263   1.288   1.287   1.294   1.283   1.283   0,18%
4 anos 1.180   977     896     933     1.019   1.072   1.282   1.261   1.286   1.285   1.292   1.281   0,18%
5 anos 1.181   937     975     894     931     1.017   1.070   1.280   1.259   1.284   1.283   1.290   0,18%

Guaratiba 12.961  10.910  10.878  11.088  11.163  11.261  11.499  11.783  11.815  11.618  11.662  11.700  
Menos de 1 ano 2.172   1.685   1.942   2.138   1.905   1.917   1.942   1.969   1.974   1.941   1.949   1.955   1,25%
1 ano 2.165   1.702   1.683   1.940   2.136   1.903   1.915   1.940   1.967   1.972   1.939   1.947   0,11%
2 anos 2.219   1.815   1.700   1.681   1.938   2.134   1.901   1.913   1.938   1.965   1.970   1.937   0,11%
3 anos 2.206   1.824   1.813   1.698   1.679   1.936   2.132   1.899   1.911   1.936   1.963   1.968   0,11%
4 anos 2.086   1.920   1.822   1.811   1.696   1.677   1.934   2.130   1.897   1.909   1.934   1.961   0,11%
5 anos 2.113   1.964   1.918   1.820   1.809   1.694   1.675   1.932   2.128   1.895   1.907   1.932   0,11%

Ilha do Governador 18.452  14.120  14.228  14.475  14.745  14.961  15.162  15.458  15.424  15.412  15.412  15.419  
Menos de 1 ano 3.115   2.288   2.612   2.588   2.576   2.570   2.573   2.584   2.578   2.576   2.576   2.577   0,66%
1 ano 3.072   2.369   2.285   2.609   2.585   2.573   2.567   2.570   2.581   2.575   2.573   2.573   0,12%
2 anos 3.012   2.348   2.366   2.282   2.606   2.582   2.570   2.564   2.567   2.578   2.572   2.570   0,12%
3 anos 3.143   2.297   2.345   2.363   2.279   2.603   2.579   2.567   2.561   2.564   2.575   2.569   0,12%
4 anos 3.035   2.329   2.294   2.342   2.360   2.276   2.600   2.576   2.564   2.558   2.561   2.572   0,12%
5 anos 3.075   2.489   2.326   2.291   2.339   2.357   2.273   2.597   2.573   2.561   2.555   2.558   0,12%

Inhaúma 11.149  9.560   10.305  11.002  11.836  12.647  13.358  14.311  14.282  14.272  14.285  14.291  
Menos de 1 ano 1.843   1.435   2.417   2.396   2.375   2.383   2.392   2.393   2.388   2.386   2.388   2.389   1,18%
1 ano 1.842   1.675   1.433   2.414   2.393   2.372   2.380   2.389   2.390   2.385   2.383   2.385   0,11%
2 anos 1.847   1.565   1.673   1.431   2.411   2.390   2.369   2.377   2.386   2.387   2.382   2.380   0,11%
3 anos 1.866   1.533   1.563   1.671   1.429   2.408   2.387   2.366   2.374   2.383   2.384   2.379   0,11%
4 anos 1.852   1.690   1.531   1.561   1.669   1.427   2.405   2.384   2.363   2.371   2.380   2.381   0,11%
5 anos 1.899   1.662   1.688   1.529   1.559   1.667   1.425   2.402   2.381   2.360   2.368   2.377   0,11%

Irajá 16.677  12.468  12.700  13.128  13.617  14.084  14.643  15.212  15.217  15.251  15.242  15.233  
Menos de 1 ano 2.613   1.971   2.536   2.513   2.554   2.553   2.546   2.540   2.541   2.547   2.545   2.544   1,37%
1 ano 2.701   1.985   1.969   2.534   2.511   2.552   2.551   2.544   2.538   2.539   2.545   2.543   0,09%
2 anos 2.832   2.082   1.983   1.967   2.532   2.509   2.550   2.549   2.542   2.536   2.537   2.543   0,09%
3 anos 2.949   2.059   2.080   1.981   1.965   2.530   2.507   2.548   2.547   2.540   2.534   2.535   0,09%
4 anos 2.803   2.077   2.057   2.078   1.979   1.963   2.528   2.505   2.546   2.545   2.538   2.532   0,09%
5 anos 2.779   2.294   2.075   2.055   2.076   1.977   1.961   2.526   2.503   2.544   2.543   2.536   0,09%

Jacarepaguá 44.273  41.737  43.992  46.864  49.228  51.795  54.078  56.447  56.375  55.967  56.136  56.213  
Menos de 1 ano 7.310   7.044   9.478   9.746   9.197   9.302   9.366   9.418   9.406   9.338   9.366   9.379   0,91%
1 ano 7.122   7.076   7.041   9.474   9.742   9.193   9.298   9.362   9.414   9.402   9.334   9.362   0,04%
2 anos 7.587   6.726   7.073   7.038   9.470   9.738   9.189   9.294   9.358   9.410   9.398   9.330   0,04%
3 anos 7.509   6.822   6.723   7.070   7.035   9.466   9.734   9.185   9.290   9.354   9.406   9.394   0,04%
4 anos 7.352   6.861   6.819   6.720   7.067   7.032   9.462   9.730   9.181   9.286   9.350   9.402   0,04%
5 anos 7.393   7.208   6.858   6.816   6.717   7.064   7.029   9.458   9.726   9.177   9.282   9.346   0,04%

Jacarezinho 4.287   3.322   3.000   2.693   2.395   2.089   1.811   1.531   1.554   1.555   1.549   1.547   
Menos de 1 ano 708     535     236     258     264     260     258     255     259     259     258     258     1,31%
1 ano 694     536     535     236     258     264     260     258     255     259     259     258     0,04%
2 anos 720     566     536     535     236     258     264     260     258     255     259     259     0,04%
3 anos 729     562     566     536     535     236     258     264     260     258     255     259     0,04%
4 anos 704     565     562     566     536     535     236     258     264     260     258     255     0,04%
5 anos 732     558     565     562     566     536     535     236     258     264     260     258     0,04%

Lagoa 10.065  8.286   8.534   8.813   9.220   9.639   9.914   10.180  10.198  10.260  10.263  10.252  
Menos de 1 ano 1.656   1.433   1.684   1.650   1.710   1.722   1.730   1.699   1.702   1.712   1.713   1.711   1,05%
1 ano 1.634   1.454   1.432   1.683   1.649   1.709   1.721   1.729   1.698   1.701   1.711   1.712   0,06%
2 anos 1.728   1.301   1.453   1.431   1.682   1.648   1.708   1.720   1.728   1.697   1.700   1.710   0,06%
3 anos 1.733   1.300   1.300   1.452   1.430   1.681   1.647   1.707   1.719   1.727   1.696   1.699   0,06%
4 anos 1.618   1.367   1.299   1.299   1.451   1.429   1.680   1.646   1.706   1.718   1.726   1.695   0,06%
5 anos 1.696   1.431   1.366   1.298   1.298   1.450   1.428   1.679   1.645   1.705   1.717   1.725   0,06%

Madureira 33.489  24.746  25.022  25.354  26.025  26.692  27.244  27.853  27.848  27.920  27.888  27.863  
Menos de 1 ano 5.445   4.041   4.659   4.594   4.692   4.681   4.647   4.655   4.654   4.666   4.660   4.656   1,46%
1 ano 5.459   4.087   4.037   4.654   4.589   4.687   4.676   4.642   4.650   4.649   4.661   4.655   0,10%
2 anos 5.604   4.003   4.083   4.033   4.649   4.584   4.682   4.671   4.637   4.645   4.644   4.656   0,10%
3 anos 5.776   4.007   3.999   4.079   4.029   4.644   4.579   4.677   4.666   4.632   4.640   4.639   0,10%
4 anos 5.555   4.245   4.003   3.995   4.075   4.025   4.639   4.574   4.672   4.661   4.627   4.635   0,10%
5 anos 5.650   4.363   4.241   3.999   3.991   4.071   4.021   4.634   4.569   4.667   4.656   4.622   0,10%
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(continua•‹o) 

 

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, Tabela 1552, para os anos de 2000 e 2010. 

 

Região Adm 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Mortalidade
Maré 15.010  12.771  12.928  13.205  13.131  13.185  13.195  13.263  13.008  12.793  12.910  12.953  

Menos de 1 ano 2.584   2.148   2.428   2.352   2.035   2.121   2.139   2.215   2.172   2.136   2.157   2.164   1,02%
1 ano 2.559   2.128   2.146   2.426   2.350   2.034   2.119   2.137   2.213   2.170   2.134   2.155   0,07%
2 anos 2.551   2.061   2.126   2.144   2.424   2.348   2.033   2.117   2.135   2.211   2.168   2.132   0,07%
3 anos 2.519   2.104   2.060   2.124   2.142   2.422   2.346   2.032   2.115   2.133   2.209   2.166   0,07%
4 anos 2.407   2.067   2.102   2.059   2.122   2.140   2.420   2.344   2.031   2.113   2.131   2.207   0,07%
5 anos 2.390   2.263   2.066   2.100   2.058   2.120   2.138   2.418   2.342   2.030   2.111   2.129   0,07%

Méier 29.958  22.878  23.114  23.480  24.117  24.704  25.407  25.973  26.015  26.043  26.030  26.017  
Menos de 1 ano 4.958   3.765   4.296   4.315   4.354   4.352   4.340   4.331   4.338   4.343   4.341   4.339   1,35%
1 ano 4.866   3.636   3.764   4.295   4.314   4.353   4.351   4.339   4.330   4.337   4.342   4.340   0,03%
2 anos 4.986   3.763   3.635   3.763   4.294   4.313   4.352   4.350   4.338   4.329   4.336   4.341   0,03%
3 anos 4.952   3.714   3.762   3.634   3.762   4.293   4.312   4.351   4.349   4.337   4.328   4.335   0,03%
4 anos 5.060   3.945   3.713   3.761   3.633   3.761   4.292   4.311   4.350   4.348   4.336   4.327   0,03%
5 anos 5.136   4.055   3.944   3.712   3.760   3.632   3.760   4.291   4.310   4.349   4.347   4.335   0,03%

Paquetá 249     218     224     217     229     226     227     223     212     217     217     217     
Menos de 1 ano 39      41      46      31      36      36      37      37      35      36      36      36      0,00%
1 ano 41      36      41      46      31      36      36      37      37      35      36      36      0,00%
2 anos 44      39      36      41      46      31      36      36      37      37      35      36      0,00%
3 anos 38      24      39      36      41      46      31      36      36      37      37      35      0,00%
4 anos 47      38      24      39      36      41      46      31      36      36      37      37      0,00%
5 anos 40      40      38      24      39      36      41      46      31      36      36      37      0,00%

Pavuna 22.440  18.102  17.286  16.833  16.492  16.301  16.024  15.711  15.958  16.037  15.981  15.920  
Menos de 1 ano 3.673   2.939   2.415   2.601   2.727   2.722   2.661   2.625   2.667   2.680   2.671   2.661   1,70%
1 ano 3.659   2.936   2.936   2.413   2.598   2.724   2.719   2.658   2.622   2.664   2.677   2.668   0,10%
2 anos 3.839   2.908   2.933   2.933   2.411   2.595   2.721   2.716   2.655   2.619   2.661   2.674   0,10%
3 anos 3.886   3.060   2.905   2.930   2.930   2.409   2.592   2.718   2.713   2.652   2.616   2.658   0,10%
4 anos 3.596   3.043   3.057   2.902   2.927   2.927   2.407   2.589   2.715   2.710   2.649   2.613   0,10%
5 anos 3.787   3.216   3.040   3.054   2.899   2.924   2.924   2.405   2.586   2.712   2.707   2.646   0,10%

Penha 16.183  12.114  13.635  15.033  16.698  18.406  20.100  21.839  21.762  21.979  21.912  21.872  
Menos de 1 ano 2.575   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   3.640   3.627   3.663   3.652   3.645   1,42%
1 ano 2.654   1.951   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   3.640   3.627   3.663   3.652   0,01%
2 anos 2.705   1.977   1.951   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   3.640   3.627   3.663   0,01%
3 anos 2.733   2.054   1.977   1.951   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   3.640   3.627   0,01%
4 anos 2.731   2.048   2.054   1.977   1.951   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   3.640   0,01%
5 anos 2.785   2.183   2.048   2.054   1.977   1.951   1.901   3.704   3.446   3.719   3.685   3.645   0,01%

Portuária 4.246   4.066   4.283   4.437   4.665   4.833   4.974   5.136   5.116   5.131   5.131   5.125   
Menos de 1 ano 780     694     873     840     855     860     852     856     853     855     855     854     0,58%
1 ano 742     711     694     873     840     855     860     852     856     853     855     855     0,04%
2 anos 700     692     711     694     873     840     855     860     852     856     853     855     0,04%
3 anos 664     627     692     711     694     873     840     855     860     852     856     853     0,04%
4 anos 699     686     627     692     711     694     873     840     855     860     852     856     0,04%
5 anos 661     656     686     627     692     711     694     873     840     855     860     852     0,04%

Ramos 13.596  10.630  10.854  11.093  11.785  12.333  12.971  13.560  13.729  13.928  13.798  13.770  
Menos de 1 ano 2.222   1.672   2.122   2.125   2.435   2.328   2.312   2.264   2.293   2.326   2.305   2.300   1,14%
1 ano 2.240   1.670   1.671   2.120   2.123   2.433   2.326   2.310   2.262   2.291   2.324   2.303   0,07%
2 anos 2.316   1.776   1.669   1.670   2.118   2.121   2.431   2.324   2.308   2.260   2.289   2.322   0,07%
3 anos 2.343   1.738   1.775   1.668   1.669   2.117   2.119   2.429   2.322   2.306   2.258   2.287   0,07%
4 anos 2.242   1.881   1.737   1.774   1.667   1.668   2.116   2.118   2.427   2.320   2.304   2.256   0,07%
5 anos 2.233   1.893   1.880   1.736   1.773   1.666   1.667   2.115   2.117   2.425   2.318   2.302   0,07%

Realengo 23.532  17.932  14.682  11.606  8.749   5.833   2.976   -     -     -     -     -     
Menos de 1 ano 3.884   2.991   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1,71%
1 ano 3.736   2.866   2.988   -     -     -     -     -     -     -     -     -     0,10%
2 anos 4.016   2.919   2.863   2.985   -     -     -     -     -     -     -     -     0,10%
3 anos 3.943   2.854   2.916   2.860   2.982   -     -     -     -     -     -     -     0,10%
4 anos 3.948   3.067   2.851   2.913   2.857   2.979   -     -     -     -     -     -     0,10%
5 anos 4.005   3.235   3.064   2.848   2.910   2.854   2.976   -     -     -     -     -     0,10%

Rio Comprido 6.385   5.782   6.028   6.207   6.469   6.796   7.095   7.370   7.286   7.379   7.384   7.370   
Menos de 1 ano 1.032   956     1.301   1.139   1.228   1.245   1.241   1.231   1.217   1.232   1.233   1.231   0,52%
1 ano 1.083   937     955     1.300   1.138   1.227   1.244   1.240   1.230   1.216   1.231   1.232   0,05%
2 anos 1.090   914     937     954     1.299   1.137   1.226   1.243   1.239   1.229   1.215   1.230   0,05%
3 anos 1.140   965     914     937     953     1.298   1.136   1.225   1.242   1.238   1.228   1.214   0,05%
4 anos 1.060   958     964     914     937     952     1.297   1.135   1.224   1.241   1.237   1.227   0,05%
5 anos 980     1.052   957     963     914     937     951     1.296   1.134   1.223   1.240   1.236   0,05%

Rocinha 7.375   6.867   6.941   6.957   7.019   7.079   7.155   7.140   7.151   7.139   7.146   7.144   
Menos de 1 ano 1.320   1.210   1.186   1.207   1.189   1.198   1.195   1.195   1.197   1.195   1.196   1.196   0,66%
1 ano 1.286   1.113   1.208   1.184   1.205   1.187   1.196   1.193   1.193   1.195   1.193   1.194   0,13%
2 anos 1.200   1.132   1.112   1.206   1.182   1.203   1.185   1.194   1.191   1.191   1.193   1.191   0,13%
3 anos 1.191   1.121   1.131   1.111   1.204   1.180   1.201   1.183   1.192   1.189   1.189   1.191   0,13%
4 anos 1.141   1.186   1.120   1.130   1.110   1.202   1.178   1.199   1.181   1.190   1.187   1.187   0,13%
5 anos 1.237   1.105   1.184   1.119   1.129   1.109   1.200   1.176   1.197   1.179   1.188   1.185   0,13%

Santa Cruz 38.274  33.432  33.018  33.508  33.599  33.922  34.134  34.474  34.806  34.518  34.549  34.551  
Menos de 1 ano 6.274   5.413   5.477   6.049   5.735   5.764   5.741   5.753   5.809   5.761   5.766   5.766   1,55%
1 ano 6.215   5.526   5.410   5.474   6.046   5.732   5.761   5.738   5.750   5.806   5.758   5.763   0,05%
2 anos 6.420   5.435   5.523   5.407   5.471   6.043   5.729   5.758   5.735   5.747   5.803   5.755   0,05%
3 anos 6.404   5.635   5.432   5.520   5.404   5.468   6.040   5.726   5.755   5.732   5.744   5.800   0,05%
4 anos 6.408   5.547   5.632   5.429   5.517   5.401   5.465   6.037   5.723   5.752   5.729   5.741   0,05%
5 anos 6.553   5.876   5.544   5.629   5.426   5.514   5.398   5.462   6.034   5.720   5.749   5.726   0,05%

Santa Teresa 3.587   2.441   2.485   2.561   2.652   2.731   2.800   2.835   2.844   2.832   2.837   2.839   
Menos de 1 ano 611     438     465     484     468     471     474     473     474     472     473     473     0,68%
1 ano 609     405     438     465     484     468     471     474     473     474     472     473     0,06%
2 anos 594     392     405     438     465     484     468     471     474     473     474     472     0,06%
3 anos 593     377     392     405     438     465     484     468     471     474     473     474     0,06%
4 anos 574     408     377     392     405     438     465     484     468     471     474     473     0,06%
5 anos 606     421     408     377     392     405     438     465     484     468     471     474     0,06%

São Cristóvão 6.500   6.310   6.556   6.894   7.356   7.899   8.347   8.766   8.871   8.949   8.902   8.874   
Menos de 1 ano 1.110   1.045   1.377   1.417   1.539   1.516   1.486   1.467   1.485   1.498   1.490   1.485   1,05%
1 ano 1.081   1.034   1.043   1.375   1.415   1.536   1.513   1.483   1.465   1.482   1.495   1.487   0,17%
2 anos 1.122   968     1.032   1.041   1.373   1.413   1.533   1.510   1.480   1.463   1.479   1.492   0,17%
3 anos 1.082   1.071   966     1.030   1.039   1.371   1.411   1.530   1.507   1.478   1.461   1.477   0,17%
4 anos 1.045   1.071   1.069   964     1.028   1.037   1.369   1.409   1.527   1.504   1.476   1.459   0,17%
5 anos 1.060   1.121   1.069   1.067   962     1.026   1.035   1.367   1.407   1.524   1.501   1.474   0,17%

Tijuca 11.076  8.533   8.917   9.277   9.699   10.177  10.631  11.000  11.004  10.999  10.998  11.003  
Menos de 1 ano 1.828   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   1.833   1.834   1.833   1.833   1.834   0,61%
1 ano 1.826   1.382   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   1.833   1.834   1.833   1.833   0,02%
2 anos 1.861   1.351   1.382   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   1.833   1.834   1.833   0,02%
3 anos 1.897   1.412   1.351   1.382   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   1.833   1.834   0,02%
4 anos 1.816   1.478   1.412   1.351   1.382   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   1.833   0,02%
5 anos 1.848   1.446   1.478   1.412   1.351   1.382   1.464   1.830   1.838   1.834   1.829   1.836   0,02%

Vigário Geral 14.507  10.196  8.412   6.574   4.894   3.242   1.558   -     -     -     -     -     
Menos de 1 ano 2.365   1.563   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     0,90%
1 ano 2.423   1.687   1.562   -     -     -     -     -     -     -     -     -     0,06%
2 anos 2.477   1.653   1.686   1.561   -     -     -     -     -     -     -     -     0,06%
3 anos 2.422   1.679   1.652   1.685   1.560   -     -     -     -     -     -     -     0,06%
4 anos 2.380   1.835   1.678   1.651   1.684   1.559   -     -     -     -     -     -     0,06%
5 anos 2.440   1.779   1.834   1.677   1.650   1.683   1.558   -     -     -     -     -     0,06%

Vila Isabel 12.151  9.725   9.641   9.645   9.756   9.821   9.880   9.875   9.908   9.967   9.950   9.933   
Menos de 1 ano 1.951   1.653   1.621   1.605   1.678   1.675   1.663   1.648   1.654   1.664   1.661   1.658   0,54%
1 ano 2.008   1.603   1.652   1.620   1.604   1.677   1.674   1.662   1.647   1.653   1.663   1.660   0,03%
2 anos 1.989   1.608   1.602   1.651   1.619   1.603   1.676   1.673   1.661   1.646   1.652   1.662   0,03%
3 anos 2.070   1.562   1.607   1.601   1.650   1.618   1.602   1.675   1.672   1.660   1.645   1.651   0,03%
4 anos 2.025   1.598   1.562   1.606   1.600   1.649   1.617   1.601   1.674   1.671   1.659   1.644   0,03%
5 anos 2.108   1.701   1.597   1.562   1.605   1.599   1.648   1.616   1.600   1.673   1.670   1.658   0,03%

Grand Total 537.853 441.250 445.621 453.287 462.585 472.894 482.091 491.270 491.465 491.011 491.179 491.112 


