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Por delegaoo honrosa da Coniisso Or ntzdora da 1O. Qonfe

rncia Naclónal de Educnco, cujo objetivo e' õbter sugestee ara. a Lei

de Diretrizes e Bases' da. d caco Nacional, coube-nos a .refa. de rela

tarotenta:
-

"TIPOS DE ORG»TIZÇO DE ENSINO PROP! SS!ON.L"

nbora participando da ointo do 'preclaro ,Ani'sto Teixetra

de qué "t6da educado proftssional1t, consideraremos "ensino i,roftssto..

nal" no sentido tfad.ictonalmente empregado, teto e', ensino que, aods o

prima'rto, aparelha o jovem para o exerctcio de -uma profisso, poisibili

tando-1he, desde logo, ingressar no trabalho produtivo.

7

dentro disse cancel to procuraremos estruturar no sea nonto

de vista, tendemos que o deal seria considerar a Escola Secundria,

isto e', aquela que se segue t prtma'rla, de um unico tiflo, a que caxnar4
mos "Escola Secunõ.ria ou Escola I.di&', e que equlvaleria "Escola Oo

preensiva", de que nos falam os tratadistas mõdernos. see tito dc. ensL

no visa aá anroveitamento de t&das as a,ttdeed.os p.doleseentes 5sem

lhar a diversidade d.c seus intereses i,rcfissionais e ambioes, e corn o

rositõ de a todos oferecer os ,rogramas reclamados ela muittolictda-

dc de suas e parece-nos o mais democrtico, oats elimina a

separa.o dc classes. eixarta, ale'm disso, a. e,cola d.c ser seletiva p

ra. ser oientidora, Iucaimbir4heta mint strar, no so' conhecimentos d.c

cultura geral, mas dc cultura te'citca, tambe'nt, cor vistas .. formaco d.c

homem em sua plenitude e sua formao profissional.

a. nro'nri constituicc Pederal que d.ispe: "O trabalho

obrigaco social". E, oor isso mesmo, o trabalho no Derfod.o escolar taL

na-se unta: necessidade, iDols e' um ajustador da iersonaltd.Me tnstel do

ad.olescente A Escola tAl qual imaginamos estaria em concttces de aten-

/
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der a essa nova necessidade do mundo atual. Atrave's de sua p&rte profi

sional, poderia atender a's d1ferenas in&ividuais, pois, como sabemos, o

trabalho proporciona o equili'brto emocional, canalizando a agressividade

e a excitabilidade para a atividade manual. O trabalho tem funo tera-

p&tica em certos desvios da personalid.ad.e, comuns no per?od.o instvel da

adolesc&icia. Nessa fase da vida, he' o desejo de airmaço, manifestado

pela nsia de liberdade. A realizao de um trabalho, sle'm, de ossibi13

tar ao adolescente um meio de vida futura, viria melhor adapte'-la ao mua

do. E estaria a Escola corres ondendo sua fini, ajustando inte -

risses, intelig&icias e temperamentos,

Verificamos, ainda, que o trabalho em oficina desenvolve o

esorito de solidariedade e cooperao, porque se faz em equine, ale"m de

ermitir a aplicsco dos conhecimentos de ci&icias f5sios e matema'ticas,

tornando eficiente e objetivo o ensino de disciplina.s de cultura geral.

Tambe'm o grande terno que o aluno passa na E scols (crca de

7 a 8 horas die'rias), facilitando sua educaco e sua formaço, e' outra

circunstncia que milita a favor do nosso nonto de vista,

E, assim, Escola imaginada seria a prdnria vida, imnondo-

-se por motivos pstcolo'gicos, sociais e econômicos. Cremos que na esco-

la desse tipo se form a alma pac'flea e conipassiva do novo que n'o con-

quista estranhos, nem exolora irmos menos favoreoids.

tendemos, pore'm, no se podera atingir imediatamente s-

se tipo de ensino. Um dos fat6res inipeditivos, pelo menos no momento e

em futuro prd'ximo, e' o financeiro, uma vez que se trata de escola de ln2

talaço e manuteno custosas, E com a escola secundria em mos de pa

ticulares, a ide'la torna-se de dificil execuco, pelo menos no momento,

Contudo, devemos dar uni passo ? frente nse sentido, pars alcanarmos o

objetivo. E isso podera' ser concretizado com' um tino de escola realiza -

ye]. do ponto de vista financeiro e que atenda a alguns dos seus rinci -

pais objetivos.

o que tentaremos expor, a seguir,

antes, pore'm, de examinarmos o assunto prriamente dito, pa

reeeo oportuno dizer como entendemos a LEI DE' DIRET1S E 3AS DA

JCXO NACION.
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A.noseo ver,, e' tncontestvél que a Thito contpete legislsa

emplemente sbre ec1icaço,..no devendo, pots, haver qualquer restrioo a

respeito.. itretsnto, parece.-nos que o asswit deve ser tratado peloP&
der Legislativo sempre de m modo gemi, cabendo ao Exee*tivo, ento, b4
xar normas a serem observadas, dentro dôs principles essenciais estabel

cidos e relativos a cada ramo do ensino. Poderlamesas, pote, ser sumi
rias ou amplas, conforme as necessidades de i ou de outro tipo de ensi-

no.

Para o ensino de grau m1io, a nosso ver, deve a LEI ai,on

tar os "princi'pios gerais destinados a. presidir a vida escolar, dan -lhe

limites mntmos, mas essenciais,, unidade de planos e utrina, segurança

e compatibilidade de me'todos e processos', sendo mate'rta para atos do -

Poder Executivo pormenores referentes ao funcionamento e administraço,

Isso daria possibilidade de melhor e mais rDtdo ajustamen

to do ensino s nd.tçSes sociais e econtmicas do pat's era caia momento

Sabemos todos que o ensino est em constante evoluço e os processos e

me'todos devem, a cada passo, Corresponder As reais necesidaiesdo pal's.

Estruturax'-lhe a forma e dar-lhe organ ilade em seus dife..

rentes ramos e niveis seria, ento, tarefa exclusiva do COiSELIIO ACIO1

DE EDUCQXO.

Oom bases nesses conceitos, situaríamos o chamado ensino uro_

fissional na LEI DE DIRETRIZES E B.àSES DA CAÇO TACIO'.AL da seguinte

forma;

I -
. educao de gra'u me'dio destlna.-se A formaco do ado...

lescente uela cultura geral,e pela preparaço profissional".

O curso mebdio sera' feito em dois ciclos, O primeiro

(fundamental) de 4 ou 5 aries e o seguhdo (complementar) de 3 ou mais.

i CICLO OU TAL

1. As duas primeiras se'rtes do l cicio seriam comuns a t

dos os seus ramos ginasial (ormaco geral); industriI;. comercial; -

greola. normal; dorne'stlco; arti'stico, etc0 e abrangeriam mate'rias de



4.

cultura geral e trabalhos ministrados em salas-ambientes.

2. 0 ensino do trabalhos manuals deve estar de acard.o com

as condiçes fii'sicas, sociais e econ&nicas da zona e dar a esta fase do

curso me'dio um marcante cara'ter vocacional, O tempo escolar destinado a

esta disciplina nunca dever ser inferior A quarta parte daquele cIestin

do ao ensino das demais mate'rlas.

. 1as Iltimas se'ries, haverá', ento, diversificaco doe

curr?culos, isto e', cada ramo do ensino abrangeria, ale'm das mate'rlae

comuns, tais como matem'tica, clncias £i'sicas e naturais, cl&cias s

dais, desenho, portugus, etc1, o ensino de disciplinas peculiares,

4, Para matri'cula na tr1me1ra se'He do iQ ciclo, o candida

to deverá' no mnlmo:

a) ter onze anos d.c idade completos;

b) ter preparo equivalente ao curso primá'rio completo;

e) ser aprovado em exame de stad.o ou perante banca fi

cai izada por autoridade escolar.

2 CICLO OtT C0ILEIEITTR

1. Os cursos me'dios do ciclo sero:

a) colegial;

b) te'onicos (industrial, comercial, agr?cola, nomiale1

o) pedsgo'gicos,

2. 0 curso colegial será' destinado aos jovens qiza, tendo

concluc1o o i ciclo de qualquer ramo do ensinô, desejarem prosseguir

nos estudos de formado geral.

3. Os cursos te'cnicos destinam-se a ministrar educaco ro

fissional em 3 ou mais anos letivos, juntamente com disciplinas de cul-

tura geral, a .jovens que tenham cencludos o 1 ciclo de qualquer ramo

do ensino.

4. Para ingresso na ,rirneirn. õe'rie dos cursos colegial e

tcnico o candidato deverá'
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a) ter completado ciclo d&ewao correspondente;

b) ou. ter concluído curso fund.amental d.iferente e ser

aprovad.o em exame de stado, nas disciplinas no es-

tud.adas nó curso conclufdo.

5. Os Cursos ped.agcgicos sero destinados formado de pr

fess6res e administradores do ensino industrial, agri'cola e abrangero d

as seçes:

a) curso de didtica;

b) curso de adjntnistrao.

6, Cada um d.ssee cursos tera' a &uraço de 1. ano..

7. Para matr?cula no curso de dtd.a'tica o candidato devera':

a) ter conc1uido um das seguintes cursos: te'crnico (cor-

respondente modalidade da escola), engenharia(qu

quer ramo);

b) ter trabalhado efetivamente na inàstrta, no come'r..

cio, na agricultura, ou no ensino prima'rto, durante

3 anos no mi'nimo;

e) ser airovad.a em exames vestibulares.

8. Para matr1'cula nocurso de administraço, o tandidato dee-

p

vera:

a) ter conclu?do um de seguintes cursos: te'cnico (cor-

respond.ente a modalidade da escola), engenharia(qua

quer ramo);

b) ter exercido, durante 3 anos no mi'ntmo, o magistrio

em estabelecimento de ensino de gra'u mdto, ou, qua

do se tratar de curso de inistrao do ensino pra,

ma'rio, ter exercido o inagtste'rio em estabelecimento

de ensino urima'rio;

o) ser aDrovado em exames vestibulares.

III - O ano letivo oara todos os cursos mdios sera' de 200 di-

as efetivamente computados,

1V.. Nos cursos de formao geral (ginai.al) e normal os tr

baihos esèolares no sero inferiores a 24 horas or semana, inc1ui
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d.o-se obrigatriamente exercioios de educaço ft'sica, canto orfentco e

educaço doriSstica, esta iLtima samente para o sexo ferinino,

V 1os demais ramos d.o curso me'dto (industrial, cm*ercial,

agrícola, artisttco, iomstico), os trabalhos escolares abrangero de

37 a 4.1 horas semanais, incluindo, obrigatriamente, educaço f'eica,Csn
to orfeo'ntco e educaço &)thAtica, esta tlttma amente oara o sexo fenj

fino.

VI - As classes de dtsciplinas de óultura geral no oodero

ter maia de 35 alunos.

VII - As classes (te dtscipltns de cultura te'cnica que exijam

prttca de oficina ou. de lcborato'rto no exoedero de 20 alunos.

VIII - A frequncia sera' obrigato'ria, só' podendo prestar ex

mé final o aluno que houver comparecido a 75% das aulas de cada. discipl

na,

IX - Para conciuso de cada. ciclo., havera' exame de stado ou

exame perante banca fiscalizada por autoridade escolar,.

X - Os portadores de certifIcado de conc1uso do 2 ciclo

do curso de formaoo geral podero candidatar-se a exame de admtsso

l se'rie de qualquer curso superior.

XI - Os portadores dos certificados dos demais cursos de

gra'u me'dio podero candidatar-se aos exames de adrnisso l? só'rie doa

cursos superiores, desde que prestem exames das mate'rias do curso de de

fomaqo geral que no constem cio curso coniu'do e desde que satisfacan'i

ainda .s demais exigncias legais.

XI]: - O aluno de qualquer série de um curso de gru rrze'dio p

dera' transertr-se para a mesma sa'rie de outro curso do mesmo gri, des

de que logre aprovao nas disciplinas xio estudadas no curso de proce-

dncia e integrantes do curso desejado.

XIII - Para provimento de cargo de professor nos estabeleci -

rtentos oficiais havera' concurso de ti'tulos e rrovas,

XIV - O provimento nos cargos de professor em estabelecimento

rivado poder ser feito mediante escolha (te orofessor secund.a'rio regia
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trade no Ministério da ducaco e

XV - Sd' poder servir como diretor de eltabelecimento de ensi.

no me'd.io que, sendo de racionalidad.e brasileira, osiiir habilitaco le

gal para o exercício do magistrio.

XVI Haver um servico de orièntaco edu.cacionsl nas escolas

dos diversos ramos do ensino de gra'u mdio.

XVII a- Havert, fora do ensino mdio, mas com 1e se articulando,

cursos de aprendizagem nas empresas industriais., comerciais e agr1colae

destinados a ministrar ensino de oficio e tontcs de trabalho a trabalha

dore menores.

XVIII esses cursos tero a duraco de 1 a 4 anos.

XIX - Os portadores de carta-oiicio ou. de certificado de con-.

ciusao de curso de aprendizagem podero matricular-se no ciclo fundajnen-

tal da escola md.ia em ee'rie adequada ao gra'u de estudo atingido no cur-

so de arendizagem e demonstrado mediante iivas a serem regiladas pelo

Conselho iacional de ducaco,

XX - Thvera#, ainda, cursos artesanais, de duraco reduzida.,

tambe'm articulados coin os do ensino nie'dio, destinados a ministrar conhe-

cimentos basicos de um oficio.

XXI - Tais cursos, que devero atender s condices muito es-

eciais da.s zonas a que vo servir, tero organizaco e regime a cargo

das autoridades locais, observado, orin, o seguinte:

a) o an letivo lteva' duraço 4e '200 dias efetivamente

computados;

b) o curso ter duraco de 3. ou2 anos;

o) o curso abrangera disciolinas, .e cultura geral e

de cultura te'cniaa, educaço f?sica, canto orfent-

co e educaço domstica;

a matr'cu1a so' ser access've1 ao s candidatos que tj

verem atingido a idade de 12 anos, no m'nimo;
e) cada escola artesanal disport de um serviço de orie

taço educacional e de um conveniente serviço de sa

de escolar;
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•

f) • organiaço e regime das escolas artesanais fe -

derie sero reglados.'pel Conse1h Naóional de Ed

g as escolas artesanais mantid.aa por entidades partie

laree so' poderio funcionar, mediante autorizao e

inspeco do Poder local,

XXXI - Os portadores de certifIcado de concluso de cursos a-

tesanais podero rntttricular-se na l se'rie do ciclo fundamental da escola

me'clia, satlaí'eitas as exigncias legais.

XLIII - O Conselho Nacional de Educado promovera' atos necessa'-

rios regu1amentao da Lei, estabelecendo, entre outras, as seguintes

medidas:

a indicaço do curr1culo ba'sico de cada ramo do ensino;

b) aeriaço das disciplinas;

o) regulamentaço do quadro dos ctusos de formaço pro

fissional, bm assim a indicaco das disciplinas de

cultura te'cnica de cada um;

& limito da aço dida'tica de estabelecimentos fe4

rats de ensino;

e) distribuio dos trabalhos escolares;

f) fixaço do int'cio e te'rmino do ano lett;

g) oondies para matri'cula na primeira se'rie de cada

curso;

h) cond.1ç6'es para exsrnesde stado;

i) programas ba'stcos de cada disctlina;

.1) fIxaço da ooca de transferncia de um curso para O

tro do mesmo n1'vel e de um estabelecimento para ow-

tro;

k) eondies de registro de professor;

1) processo de verificaço do spr'veitamento doa alunos.

x

x x

x x



9.

Do que ficou exposto, pode-se concluir que somos apologis -

tas da competncia ilimitada da Unio para legislar scbre educado.

tendemo que ?t17nio deve caber a responsabilidade de f

xar os nrincioios gerais orientadores da educaço nacional e, ainda, os

processos e me'todos educativos, ficando s idades federadas o dever de

a

legislar dentro dos respectivos territorios sobre normas administrativas

dos sistemas de educaco que aclotarem.

Assim e' que entendemos conveniente a centralizado de pro -

cessos e rne'todos educativos e a descentralizao administrativa. isso

porque a nosso ver a educaco tem carter eminenteinente nacionsi. e tem

por fim valorizar soclalmente o homem, o que se fara, principalmente, p6

la mia forniaço para o trabalho,

Dentro dste ponto de vista, entendemos que o Govrno Fede-

ral no so' deve supervisionar o ensino, mas tornar efetiva em todo o

par's uma politica nacional de ec1ucaço. assunto pacifico hoje a inteZ

ferncia cia Unio no campo. econ6mico, coordenando a produco, distribui-

ço e consumo. Ora, se e' isso que se verifica, claro e' que A Unio deve

caber determinar o ensino que melhor conve'm ao progresso barm6nico do

pais. A diversidade e a multiplicidade de planos, regimes e rne'todos de

organizaço educacional sero de efeitos ruinosos A forma.o cultural e

moral da nacionalidade. De outra prte,entendemos que a educado esta

tntimamente ligada . defeep do pal's e segiirana do regime poll'tico.

No caso particular do Brasil, h acrescentar, ainda, que,

a quase totalidade de suas Unidades federadas no esta' em condies de

assumir to grave resuonsabilidade, qual seja a de legislar sabre a

0aço.

Por tudo isso, entendemos de grande alcance a centraliza

o dos Processos e me'todos e ed.uoe.co e a descentralizaco administra-

tiva.


