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APRESENTAÇÃO

Importante contar ao leitor, antes de apresentar com mais detalhe as 
características desta obra, o contexto em que ela se insere, marcando bem o lugar 
histórico que a circunscreve. 

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do novo coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angustias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala a mesa “Educação: desafios do 
nosso tempo” no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico 
tem sido uma “tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda segundo ele, 
só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. 
Portanto, as discussões empreendidas neste volume de “Educação: Agregando, 
Incluindo e Almejando Oportunidades”, por terem a Educação como foco, como 
o próprio título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, assim como também da prática docente.

Este livro, Educação: Agregando, Incluindo e Almejando Oportunidades,  
reúne um conjunto de textos, originados de autores de diferentes estados brasileiros 
e países, e que tem na Educação sua temática central, perpassando por questões de 
gestão escolar, inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, 
formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação 
para a cidadania, entre outros. Os autores que constroem essa obra são estudantes, 
professores pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, 
partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os 
mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores e discussões por eles 
empreendidas, mobilizam-se também os leitores e os incentiva a reinventarem os 
seus fazeres pedagógicos. Nessa direção, portanto, desejamos a todos e a todas 
uma produtiva e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Este artigo trata do caminho percorrido 
pela ETEC de Peruibe, criada em 2006, 
inicialmente como classe descentralizada da 
ETEC de Mongaguá, Adolfo Berezin,  considerada 
como o berço das escolas técnicas da Baixada 
Santista. Foi criada com o acordo firmado entre 
a Prefeitura da Estância Balneária de Peruíbe, o 
Centro Paula Souza e a FAT – Fundação de Apoio 
à Tecnologia. É a narrativa de uma trajetória que 
transformou uma pequena sala de aula dos dois 
cursos  técnicos de Administração e Turismo e 
Hotelaria em uma grandiosa escola, com cursos 
de ensino médio técnico, os chamados ETIM, e 
de ensino técnico em diferentes modalidades. 
O amplo prédio no qual se localiza a escola 
atualmente é a concretização de um projeto 
efetivado por meio de nova parceria, agora entre 
governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura 
Municipal de Peruibe, tendo sido fundado em 

2017. Foi nesse momento que foi enterrada 
uma cápsula do tempo, a ser aberta em 2027. 
Do primeiro curso técnico à criação do curso 
de Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM), 
largos passos foram dados e muitas conquistas 
foram obtidas, com especial relevância para  o 
fornecimento de almoço para os alunos do ETIM 
e lanche seco para os dos cursos técnicos. Hoje 
a escola fornece inclusive o jantar para os alunos 
dos cursos técnicos, consagrando mais uma 
vitória para a instituição que se torna assim um 
marco para a cidade de Peruíbe, que em sua 
origem está diretamente ligada ao turismo. Esta 
pesquisa, que objetiva ser mais um registro da 
história da cidade, aborda todas as fases de 
evolução da ETEC de Peruíbe, sua influência 
direta na economia local e as possibilidades 
futuras que oferece, particularmente na formação 
dos jovens. A cápsula do tempo é, portanto, mais 
um referencial que permitirá, em sua abertura, 
depois de dez anos, o exame comparativo dos 
objetivos propostos no ano de 2017.
PALAVRAS-CHAVE: ETEC de Peruíbe; classe 
descentralizada; cápsula do tempo.

ETEC FROM PERUÍBE : FROM 
DECENTRALIZED CLASS TO 

INDEPENDENT UNIT
ABSTRACT: This paper refers to  the path taken 
by ETEC de Peruíbe, created in 2006, initially as 
a decentralized class of the ETEC de Mongaguá, 
Adolfo Berezin,  considered as the birthplace of 
the technical schools of Baixada Santista, with the 
support of the City Hall of Peruíbe, Centro Paula 
Souza  and  FAT - Foundation for Technology 
Support. It is the narrative of a trajectory that 

http://lates.cnpq.br/6046996954018861
http://lattes.cnpq.br/2827141197766423
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transformed the small classroom of two technical courses of Administration and Tourism 
and Hospitality into a great school, with courses of technical high school, named ETIM, 
and of technical education in different modalities. The large building in which the school 
is located today is the materialization of a project carried out through a partnership 
between the government of the State of São Paulo and the Municipality of Peruibe, 
and was founded in 2017. It was at that moment that a time capsule was buried, to 
be opened in 2027. From the first technical course to the creation of the Integrated 
Technical Education for High School (ETIM), large steps have been taken and many 
achievements have been accomplished, with special relevance to the provision of 
lunch for ETIM students and dry snack for those of technical courses. Nowadays, 
the school even provides dinner for students of technical courses, achieving another 
victory for the institution, which has become a landmark for the city of Peruíbe, which 
in its origin is directly linked to tourism. This paper, whose intention is to be another 
record of the city’s history, mentions all phases of evolution of the ETEC of Peruíbe, its 
direct influence on the local economy and the future possibilities it offers, particularly 
in the training of young people. The time capsule is, therefore, another benchmark 
that will allow, in its opening, within ten years, the comparative examination of the 
objectives proposed in 2017.
KEYWORDS: ETEC Peruibe; decentralized class; time capsul.

INTRODUÇÃO
Peruíbe, nome que traduzido do tupi-guarani significa “para o rio do tubarão”, 

inicialmente chamada de aldeia de Tapirema, é uma pequena cidade localizada no 
extremo sul do litoral do Estado de São Paulo. Os primeiros dados históricos sobre a 
região datam de 1530. O local fazia parte da capitania de São Vicente cujo donatário 
era Martin Afonso de Souza e sofreu forte influência dos jesuítas que ficaram na 
região paradisíaca, com praias encantadoras, desenvolvendo seu trabalho de 
catequese junto aos índios.

Fig. 1 Praia do Arpoador, Peruibe, SP, Brasil
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O Padre Leonardo Nunes, homenageado com seu nome numa das principais 
avenidas da cidade, se estabeleceu no local com importante atuação junto aos 
índios no trabalho de catequese. Era chamado de Abarebebê, que significa padre 
voador, porque se locomovia com rapidez pela região, dando a impressão de estar 
em vários lugares ao mesmo tempo.

Outro importante jesuíta, espanhol de nascimento, o Padre José de Anchieta, 
chegou na região em 1560, onde viveu por cinco anos, atuando de forma marcante 
junto à população indígena. É chamado de O Apóstolo do Brasil, tendo sido 
canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Deixou a região em 1565 sendo lembrado 
até hoje por ter seu nome em avenidas e marcos históricos, como a chamada “Cama 
de Anchieta”, local onde meditava e supostamente escreveu seus versos na areia, 
no vizinho município de Itanhaém. A formação rochosa, que fica entre o costão da 
Praia da Gruta e a Praia do Sonho, guarda uma lenda que diz que a pedra era o 
local preferido de Anchieta, onde  passava  momentos descansando e buscando 
inspiração para compor seus poemas e versos..

Fig, 2 Cama de Anchieta , Praia dos Sonhos, Itanhaém, SP

Anchieta deixou Peruibe em 1565 e o aldeamento do Abarebebê entrou 
em decadência, com a igreja denominada de São João Batista, que havia sido 
construída pelo jesuíta, sendo transformada em ruínas. 

Com a expulsão dos jesuítas em 1789, seus bens foram incorporados ao 
patrimônio público da Coroa Real. A aldeia entrou em declínio e o local onde se 
situa o município foi praticamente abandonado, tendo restado  apenas uma colônia 
de pescadores. Com a construção da estrada de ferro Santos-Cajati, em 1914, 
surgem os primeiros imigrantes e apenas na década de 50 as atividades imobiliárias 
e o comércio em geral são ativados.  Em 1958 o local ganha autonomia, mas a 
emancipação só foi efetivada em 1959, com o desmembramento de Itanhaém e 
apenas em 1974 se transforma na Estância Balneária de Peruíbe, já voltada para o 
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turismo e lazer.  Peruibe tem inúmeras praias, famosas por suas belezas naturais, 
além de outros pontos turísticos bastante explorados.

Fig. 3  Praia do Centro – Peruibe, SP.

A antiga igreja de São João Batista é hoje o sítio arqueológico e ponto turístico 
denominado “Ruínas do Abarebebê”. O local foi tombado pelo CONDEPHAAT 
e IBPC, na década de 1980, e é apenas um dos locais turísticos da cidade que 
escolhida pelos jesuítas como base para a catequese. O local é terra de encantos 
naturais, com praias, cachoeiras e grandes áreas verdes, no coração da Mata 
Atlântica.

Fig. 4  Ruínas do Abarebebê, Estância Balneária de Peruibe, SP

Peruíbe é um dos 15 municípios paulistas considerado como estância 
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balneária, em função do cumprimento de alguns pré-requisitos exigidos por lei 
estadual que assegura a estes municípios uma verba maior por parte do Estado para 
promover o turismo regional e lhes garante o uso do título de estância balneária.

Distante de São Paulo 140 kms, Peruíbe conta, de acordo com o censo de 
2010, com aproximadamente 60.000 habitantes. São 32 km de litoral com belas 
praias e os menores índices de poluição do litoral paulista, conforme o site oficial da 
Prefeitura.  O Código de Obras e o Plano Diretor proíbem a verticalização da orla e 
disciplinam o uso do solo. 

A cidade traz em seu contexto uma inevitável conexão com o turismo e a 
administração de pequenos negócios locais, na sua maioria, comércio. Justamente 
por isso os primeiros cursos técnicos da escola foram o de Administração e de 
Turismo Receptivo, até hoje um dos carros-chefes da escola, juntamente com o 
curso técnico em Desenho da Construção Civil e Técnico em Logística. São cursos 
que oferecem para a população local a possibilidade de aperfeiçoamento profissional 
que certamente traz não só a chance de melhores colocações, mas também propicia 
à cidade, como um todo, uma melhoria em seu próprio perfil.

Fica assim evidenciada a importância do turismo e da construção civil, 
carros-chefes nos cursos técnicos da ETEC de Peruibe, que é abordada neste  
artigo, exemplificando como o Centro Paula Souza expande suas atividades  mesmo 
em pequenas cidades litorâneas, aproveitando seu potencial que será explorado 
nos cursos técnicos, oferecendo a possibilidade de profissionalizar e preparar as 
gerações atuantes para o competitivo mercado da sociedade global.

FUNDAMENTAÇÃO 
A Etec de Peruibe nasceu com a implantação de uma chamada classe 

descentralizada da ETEC Adolpho Berezin, de Mongaguá, em 2006. Os cursos eram 
de Administração e Hotelaria e essa concretização se tornou possível por meio de 
uma parceria firmada entre a Prefeitura de Peruíbe, o Centro Paula Souza e a FAT 
– Fundação de Apoio à Tecnologia.

Após a formatura dessas primeiras turmas foi assinado um convênio entre 
o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal da Estância Balneária 
de Peruíbe em 24/06/2008, por meio do qual a Etec de Peruíbe foi instituída como 
Classe Descentralizada da Etec de Itanhaém, que já estava constituída como escola 
independente, passando a funcionar no Centro de Convenções da cidade, ofertando 
dois cursos técnicos: Logística no período noturno e Contabilidade no período 
vespertino, ambos com quarenta alunos.

A pedido da Prefeitura, teve início em 2010 o curso Técnico em Modelagem 
do Vestuário com quarenta alunos no período noturno e quarenta alunos no período 
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vespertino. A gestora de então, prefeita Milena Bargieri, vislumbrava para a cidade 
a criação de um pólo de confecções. Em 2011, a prefeita cedeu uma área de cerca 
de 13 mil m² para a construção do prédio da Etec de Peruíbe, resultado da parceria 
no Programa Brasil Profissionalizado. O Centro Paula Souza assumia a partir daí 
a responsabilidade pela administração e custeio dos cursos. E em 2011 é criada a 
ETEC de Peruíbe como unidade própria e independente. 

No segundo semestre de 2013 foi implantado o curso Técnico em Turismo 
Receptivo com quarenta alunos no período vespertino, objetivando a preparação 
de profissionais para atuar na área do turismo, melhorando assim a qualidade do 
atendimento neste segmento tão importante para o desenvolvimento econômico da 
região por meio da formação de profissionais mais bem qualificados. Esta melhoria 
atingiu também outros municípios vizinhos, que enviavam seus estudantes para a 
ETEC de Peruíbe, especialmente Ana Dias e Pedro de Toledo. A grande procura por 
parte  dos estudantes destes municípios, fez com que a unidade criasse uma classe 
descentralizada no município  de Toledo. .Em 2014, a Etec de Peruíbe iniciou suas 
atividades em duas novas classes descentralizadas em convênio com as prefeituras 
de Itariri (Técnico em Administração) e Pedro de Toledo (Técnico em Comércio). 
Em 2015 teve início a primeira turma do curso de Desenho de Construção Civil e as 
obras do novo prédio da escola foram concluídas. Em 2016 foi iniciado o curso de 
Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM) em Administração com uma turma com 
40 alunos em período integral, com oferta de almoço para esses alunos e lanche 
seco para os alunos dos cursos técnicos, consolidando uma grande conquista do 
gestor de então,  prof. Max Villafan.

Em 18 de fevereiro de 2017 foi inaugurado o prédio próprio da Etec de 
Peruíbe localizado no Jardim Márcia, com a participação do Governador do Estado 
e da Superintendente do Centro Paula Souza, Profa. Laura Laganá. A área onde a 
escola está localizada é ampla, contempla 13 mil m2 e é rodeada por um bosque 
o que torna o local bastante agradável. No dia da inauguração oficial do prédio, 
foi lacrada e enterrada uma cápsula do tempo, na qual foram colocados bilhetes, 
pensamentos e até mesmo pedidos não só dos alunos mas também dos docentes 
e dos que estavam presentes na cerimônia e quiseram participar do evento. Essa 
cápsula do tempo será aberta apenas em 2027 quando então serão retirados os 
objetos e lidos os bilhetes que dentro dela foram colocados. O prédio, moderno e 
muito amplo, está preparado para receber várias classes de alunos, contribuindo 
desta forma para a formação técnico-profissionalizante dos moradores de Peruíbe e 
das adjacências. Com várias salas de aula, biblioteca, auditório, ginásio de esportes 
e vários laboratórios, a escola oferece tecnologia de ponta para seus alunos. É 
importante salientar que a biblioteca da unidade, ainda em formação, porém muito 
funcional e bem abastecida, oferece não apenas livros mas também os TCC já 
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apresentados na escola, em todos os cursos. Todo este suporte garante que os 
alunos estarão assim cada vez mais bem preparados para o mundo do trabalho, 
como mão de obra qualificada tanto para o mercado regional como global.

Fig. 5  Instalações da ETEC de Peruíbe

Fig. 6  Vista parcial do pátio interno

Fig. 7  Sala dos professores
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Fig. 8  Sala de informática para uso dos professores

O Plano Plurianual de Gestão, atualizado a cada quatro anos, apresenta a 
proposta de trabalho da ETEC de Peruíbe, de acordo com o disposto no Capítulo II 
do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, tendo como 
norte o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual ficam explicitados os valores, 
crenças e princípios pedagógicos da escola, que se torna assim um referencial de 
educação de qualidade.

METODOLOGIA
A evolução da pequena classe descentralizada em escola modelo para a 

região, é a concretização da missão educacional  do Centro Paula Souza aliada 
ao trabalho permanente das equipes gestora e docente que, unidas, trabalham 
continuamente para a melhoria da unidade, que já se tornou um referencial na 
região. É ainda uma escola nova, porém, com potencial de grande desenvolvimento.

E é justamente o caminhar desta transformação que foi retratado, de 
forma suscinta, nesta pesquisa, salientando o aspecto histórico que permeia este 
crescimento. O trabalho está embasado em pesquisa bibliográfica e é  uma  pesquisa  
qualitativa, cujo  instrumento,  além  da  consulta  a  diversos livros e sites, contou 
ainda com a participação, em forma de entrevista, da coordenadora pedagógica da 
unidade, Juanita Trigo, que confirmou os dados pesquisados e apresentados no 
trabalho.  A vasta pesquisa bibliográfica, aliada à própria vivência da docente junto 
à unidade auxiliou a compilação e organização dos dados, muitos efetivamente 
experienciados diretamente na prática educacional junto a ETEC de Peruíbe.

A escola se organiza ainda para oferecer mais oportunidades de expressão 
aos alunos, por meio de um blog constante no site e do grêmio estudantil que começa 
a se preparar para atuar de forma concreta a partir do segundo semestre de 2018.
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Fig. 9  Apresentação dos TCC do Curso Técnico em Logística – dezembro/2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consolidando os caminhos do Centro Paula Souza na “aproximação 

progressiva entre o ensino técnico e a educação formal, que coincide com as 
propostas educacionais da Unesco e da  OIT para os países do terceiro mundo” 
(Peterossi, H.G., 1991, p.119), a ETEC de Peruíbe prepara-se para, a partir do 
próximo ano de 2019, iniciar mais um curso de ensino médio integrado ao técnico, 
além dos de administração e informática, atualmente em vigor. Certamente este será 
mais um curso voltado para atender à população não só de Peruíbe mas também dos 
arredores, revelando, assim, de conformidade com Peterossi, uma estreita ligação 
entre o ensino técnico e a política de desenvolvimento em geral e de empregos em 
particular (1992). Também os cursos técnicos, que objetivam atender de forma mais 
imediata as necessidades da região com relação ao recrutamento de mão de obra 
mais especializada, oferecem à população novas opções para atuação no mercado 
profissional, sendo conduzidos por um corpo docente formado por profissionais das 
áreas específicas.

Os TCC dos cursos técnicos são elaborados pelos alunos e contam com 
a orientação de professores capacitados e extremamente comprometidos com os 
resultados finais que são o reflexo destes cursos técnicos.

Além dos cursos propriamente ditos, os gestores se preocupam em integrar 
a escola cada vez mais com o meio no qual está inserida. Para tanto, promovem 
eventos como a festa junina, aberta a toda a população, e ainda ações sociais 
efetivas, como a campanha do agasalho, por meio da qual, além de oferecerem 
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auxílio aos necessitados, incentivam no alunado o desejo de atuar no voluntariado, 
tão importante para seu desenvolvimento pleno como ser humano. Estas ações 
visam também  estimular o sentimento de pertencimento deste mesmo alunado pela 
escola, à qual certamente se sentem mais ligados se estiverem sendo participativos 
e portanto sentindo-se úteis. 

As visitas técnicas também acentuam este sentimento de pertencimento 
do aluno já que minimizam as taxas de evasão escolar, fortalecendo o vínculo e 
despertando mais o interesse pelos cursos técnicos ofertados pela unidade. 

O auditório, espaço projetado especificamente para este fim é utilizado para 
receber palestrantes e também para as apresentações dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC).

A cápsula do tempo intencional enterrada na arena da ETEC de Peruibe  
tem um significado muito mais abrangente pois é o repositório de esperanças neste  
arrojado projeto educacional.

E é desta forma que a escola cada vez mais se torna um marco na cidade 
de Peruíbe, que se orgulha de ter uma ETEC de alto padrão educacional, referência 
na região.

Fig. 10  Gestores e corpo docente da ETEC de Peruíbe

E assim segue em crescimento constante a ETEC de Peruibe, que de 
pequena classe descentralizada se transformou numa unidade independente, em 
prédio próprio com modernas instalações, corpo docente competente e atualizado, 
buscando o melhor para a população da Estância Balneária  de Peruibe. 
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