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Proporcionar as estagiarias una visao g e r a l 1 

de uma entidade escolar, para junto coin a t e o r i a a d q u i r i -
da, ha3a interrelacionamento entre discentes docentes e 
coiaunidade na aplicacao dos principios "basicos de supervi 
sao, para melhoria do processo educativo, criando assim, 
condigoes para uma responsabilidade s o c i a l e uma solids.- 1 

riedade continua, animada por situagoes concretas que co-
mo conseqllencia, a formagao de inna nova nentalidade, con 
a qual conviverao no decorrer de sua f u t u r a vida professi
onal. 



Quando se corrige urn adulto, e porque a escola 
que ele frequentou estava no amago da obseuridade, nao en 
sinou, nao educou, simplesmente subiu o degrau da decaden-
cia, transportando a ii t o p i a e sobrecarregando o futuro da 
nacao. 

Manoel G-omes de Sousa 
Filho natural de Antenor Na 
varro, (ITao editou l i v r o ) . 



Aos mens amados pais, de quem sou vida e cora-
cao. 

Aos nossos mestres, luzes em nossa caminhada. 
A amizade dos meus irmaos e amigos. 
A voces todos que incentivaram-me, compreende-

ram-me e sacrificaram por mim a voces, as puras alegrias' 
desta v i t o r i a . 



Relatorio das atividades desenvolvidas durante 
o per£odo de estagio s u p e r v i s i o n ^ , em Supervisee Sscolar-
referente ao ano de 1986.2. 



Este r e l a t o r i o fundamenta-se nas experiencias 
vivenciadas na Escola Estadual de i s Grau Pedro Americo . 
ITo cumprimento das tare fas correspondentes ao estagio em 
Supervisao Escolar, quando tivemos a oportunidade de t r o -
carmos experiencias com aquelas pessoas com quern nos r e l a 
cionamos• 

0 objetivo p r i n c i p a l do nosso trabalho, f o i 
incentivar a comunidade escolar ou seja administrador,pr£ 
fessores e alunos, a participarem no processo educativo, 1 

atravgs de uma busca consciente pelo d i r e i t o a educacao 1 

sendo que a participacao seja a p r i n c i p a l meta para se p£ 
der agir, dai a metodologia aplicada e a fazer, pois e 
praticando que se aprende, ou seja, a t e o r i a dentro da 
pratica. 

As propostas de trabalho foram: tecnicas apl_i 
cada como: (testes de cinco minutos, cadeira vazia), ra 
bisco no papel, brincadeiras de jogo, h i s t o r i a s , dramati-
zacao, danca, trabalho de colagem, tecnicas de lencinho 1 

de cores, como tambem discussoes em plenaria, conversas ' 
informais com os discentes e dccentes e passeios com as 
criangas• 

A metodologia aplicada serviu de estimulo aos 
docentes e discentes, pois a nossa educacao para haver re_ 
almente uma transformagao, precisa da forga, da esponta- 1 

neidade tr a z i d a pelos orientadores, atraves de pesquisas, 



novas indagacoes vinda das l e i t u r a s e participagao^ 
a escencia e o valor da coragem e do agir que gc^J^nima- % 

_ J ***** 
cao e melhoria no processo ensino-aprendizagenu 



D E S E N Y O L V T M M T O 

0 Estagio Supervisionado de Supervisao Esco-1 

l a r , i n i e i o u oportunizando as observacoes na 1^ serie e 
Pre-Escolar, atuagao na,s salas de aula, como especialista 
em educacao procurando atender as necessidades dos docen* 
tes e discentes da re f e r i d a Escola, E importante r e s s a l - 1 

t a r que nesses traballios desenvolveram-se ainda a t i v i d a - 1 

des que, serviram de orientacao para os professores afim 
de enriquecer os conhecimentos atraves de debates, como: 
"A Constituinte", "0 Projeto GERES", Grupo Sxecutivo de 
Reformula-gao do Ensino Superior, textos: "Eesafio aos Edu 
cadores", ^Escola Sem Muro" "0 Professor como pessoa. Es 
tes debases foram importantes devido a participagao e a 
troca de ideias, a expansao, a comunicagao, disperta no 
dialogo e a integracao, que f o i contribuigao para chegar-
mos a uma conquista. 

0 valor que as mens agens trazem em busca de 
dire i t os a educa.gao, o d i r e i t o de aprender. 

No primeiro momento, aperfeicoamento do n i v e l 
de l e i t u r a da 1^ serie. 

Reconaecer atraves de tipos de l e i t u r a desta-
cado nos jornais ou l i v r o s que nao fosse a c a r t i l h a . 

ITo Pre-Escolar o objetivo de reconhecer a i n 
tegracao de professores e alunos, a observacao das aulas 1 

e a metodologia aplicada, atraves de textos e dialogo, ' 
tecnicas, l i v r o s , textos etc. 



0 planejamento dos professores f o i a^mpanha- *\ 
do pelas estagiarias e tambem ressaltamos os diy^Ltos^ f_t5 l\ 

dividuais, principalmente com as criangas probleWtfc'dsT'' " // 
No segundo momento, realizacao de a u l & ^ n r a t i 

cas voltada ao corpo discente, com o uso de metodos para 
habituar a l e i t u r a , sem f i c a r bitolado na c a r t i l h a , por 
isso usamos jorn a i s , l i v r o s de historinhas. 

As h i s t o r i a s da Arcs, de Hoe, 0 G-irassol, 0 
Elefantinho, As Borboletas, como tambem as musicas. 

ITo t e r c e i r o momento como especialista f o i ofe 
recida a oportunidade de desenvolver, atividades dentro 1 

do novo campo p r o f i s s i o n a l , atuando como Supervisora Edu-
cacional, completando assim experiencias mais abrangentes 
no campo educativo, baseado nos l i v r o s . A medida que l e c i 
ona, o conhecimento comega a su r g i r tanto para o profes- 1 

sor como para o estudante. James D. Young. 
"0 professor deve ajudar ao seu alumo a sen- 1 

t i r que aquilo que ele expressa tern valor. I s t o implica 1 

em que deve aceita-lo da forma mais completa possivel.lTao 
e valido aceitar a pessoa em parte, rejeitando suas i d e i -
as e valores. ITao podemos separar o individuo do seu corn-
portamento. 4losquera, Juan. 



COFCLUSAO 

Diante das experiencias vivenciadas na Escola 
Estadual de 1^ Grau Pedro Americo, ressaltamos que o esta 
gio nos doou verdadeiras ligoes, pois aprendemos que e 
praticando que se aprende o trabalho do supervisor, e 
que a escola e urn dos locais i d e a l para essa aprendizagem 
e t e n t a t i v a de elirainar inculcacoes das camadas inais a l - 1 

tas em detrimento do saber e comportamento das classes po 
pulares• 

Percebemos que a p r a t i c a f o i g r a t i f i c a n t e d i 
ante dos obstaculos enfrentados onde conseguimos a t i n g i r 1 

objetivos ideais e concretos. 0 compromisso e a forga de 
vontade caminharam juntos para o alcance destes o b j e t i - 1 

vos, envolvendo as experiencias praticas contra as b a r r e i 
ras que impediam o processo educativo desta escola a t r a - 1 

ves de um trabalho dinamico e c r i a t i v o , diante das l i m i t a 
goes e obstaculos enfrentados, desenvolveu-se um trabalho 
valioso e digno em p r o l do bem-estar das criangas, gragas 
a ajuda e participagao neste periodo de estagio. 

Pontos ITegativos; 
- 0 numero i l i m i t a d o de funcionarios devido a 

p o l i t i c a que nao interessa-se com a educagao. 
- Evasao no periodo que f a l t a merenda escolar. 

Pontos Positivos: 
- A metodologia que esta sendo aplicada na es 

cola pelos professores, ainda motiva devido visar Integra 
gao. 

1:1 4 V. I 



Analise C r i t i c a : 
- A t e o r i a na educacao ainda permanece 'jbmla- * 

da da pratica, quando propaga-se que as experiencias* 
venciadas influenciaram na p r a t i c a dentro da escola, P$£es. 

isso nao existe. 
- 0 aluno continua adaptado a escola e nao a 

escola ao aluno, 
- 0 processo ensino-aprendizagem diz ser dina 

mico e desperta o interesse da crianca no aprender, fazen 
do a t e o r i a distancia da p r a t i c a , 

Constatacoes: 
- Caracteristica socio-economico-cultural 1 

( f a m i l i a X comunidade). 
- Ocupagao dos pais (pouca assistencia aos 

f i l h o s ) . 
- Henda f a m i l i a r (assalariados, a g r i c u l t o r e s i 
- A comunidade em que esta inserida a escola 1 

consta de uma populacao de baixa renda. 

Atraves da professora-orientadora fizemos um 
valioso trabalho em p r o l dos discentes e docentes. 
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Planejanento da aula: (piano do professor) ft faf.,*jnfa a lcd*t£e 

Z senpenho do professor no doninio do conteudo trabalhado. < A^a/j^ . 

r/tfstfsm**—oLa CJM<<Y<^^ rt&f* Jf&stfi _£ob>/ ̂  r\ Jy,<us h^u?^. n^jK l*s*, 

Relacionanento professor-aluno./C? fa„;„u„ <L ^ ^ s ^ * ,>,^ 

P a r t i c i p a t e do aluno durante a aula. A'JH^LJL'^ ^; K^k-rV 

Metodologia u t i l i z a d a pelo professor:/c7m/Lrjo ^nJ^^^jU^. r,fc.™L„ 

3 q/fy^Ls, yuj. ^titfi.eta L?A/U,<^ 



Existoncia e uso do l i v r o - t e x t o 

Existencia de aluno s problematic os en sclo. dp rvnla. 
... t*A*? ^ //<£f/s. 

ITivel de aprendizagen dos aluno s. 

-f?/?* w '[(Jo frit % 

•f U4—i£t 

Preoeupagao en avaliar a aprendizagen dos alunos. 

Obs.: Que aspectos voce observou alen dos supracitados? 

, 
— 

Equipe de Estagio. 

LES/AGO/86. 
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DEBATE 

TWA: (GERES) - Grupo Sxecutivo de Reformula-
cao do Ensino Superior. 

LOCAL: Escola Estadual de 1^ Grau Pedro Ameri_ 
co. 

DATA: 13 de outubro de 1986. 

HORA: 14:00 l i s . 

PAUTA 

1 - Objstivo do debate 
- Informar aos professores desta r e f e r i d a 

escola sobre o Grupo Executivo de Reformulacao de Ensino 1 

Superioro 
2 - Lletodologia 

- Leitura por paragrafo 
- Explicagao 
- Plenaria 
- Discussao aberta 

3 - Avaliagao 
- As atividades promovidas pela equipe be_ 

n e f i c i o u a mellioria no conliecimento ao ante-projeto GERES* 



APOSTILA: 0 que e o projeto do gtoveir^l* para * 
V 
| j 

RESPONSiVEL: Barbara Maria Femandes ,\e^tagia c.v 
n a (Supervisao Escolar) 

4 - Participantes 
1 - Estagiarias 
2 - Professoras 
3 - Alunos 
4 - Puacionarios 



Y 
caiTaiBuigSo A AHALIGE 
DO REIAT6RIO DC GERES 

(Projeto o f i c i a l do governo para a univoroidade) 

LV , ., DIREPORIA DA ANDES - B r a s i l i a 15.10.86 
• "DIA DO PROFESSOR 31 DEFESA DA IW1VSRSIDADE p f f e c A S GRATD1TA" 

!• Q QUE 5 0 PROJETO DO QC.rEH:C PARA A INr/ERSBADE V & 

••ED 1985, o governo cr iou a Gonisaao Nacional para. Refornulafao da Gducacao Gupe*ibj?* 
que f i cou oonhecida cono Gonissao de Al to Navel, conposta por pessoas oonvidadas d i -
retanente polo proprio govemo. Easa Conissao funoionou de narco a novenbro, apresen 
tando aono resultado un docunento i n t i t u i a d o "Una nova p o l ' t i c a para a educacao supe 
r i o r b r a s i l e i r a " , Dada a grande heterogeneidade na oor.yosi^!Io da Coniscao, esse docu 
nento panten oontradigoes entre 3uas propostas. E3sa heterogeneidade nao excluiu po-
reh a predominancia de ooncepgoes cons ervadoras, o que levou a que o docunento f i n a l 
se ohooasse frontalnente con os pr inc ip les fundamentals defendidos pelo rovinento do 
cente para a universidade. 0 docunento f i n a l da oonissao era poren bastante generico, 
nao se oonstituindo un instrunsnto operacional, que. perni t iase o inediato mcaxiiaha— 

Jnento da refornulacao da universidade pelo goverao, 

0 I.IEC cr iou entao o GERES- Grapo Executive para a Refornulacao da Educacao ' 
Superior, oon a f inal idade de elaborar una proposta operacional para o governo i n - 1 

plenentar a reestruturagao da universidade, oon base nos pr inc ip ios basic00 d e f i n i - ' 
dos pela Gonissao de a l t o navel . 0 GERES f o i instalado en narco deste ano, apresen tan 
do Suas oonclu3oes en un Relatorio datado de oeterbro de 1986. 

Os trab allies do GERES f o r an des envoi vidos a portas fechadas, sen seren divul— 
gadas sequer as ideias en desenvolvinento, Apos ooncluido, seu Relatorio f o i nantido 
oeoreto, oon 3eu3 integrantes, ben cono as autoridades do I.IEC contatadao, recus an do
se a'entregar una oopia do nesno a. ANDES, apesar da re i terada ins is tehoia nesca oen-
t i d o . A ir.portan.cia de se conseguir acesso a una oopia desse docunento tomava—se ca 
da ve^, nais c l a ra , a. mdida que declaracoes orfipylas do propr io governo davan oonta' 
•dele oont> sendo a base sobre a qual o MBC encaninlaaria a refornulacao do easino supe 
r i o r , , s 

Finalnente, apoo intenoa ins i i r tenc ia , a ANDES recebeu una oopia do Relator io 1 

no d ia 29.09.86, vespera do Seninario Nacional Sobre Trabalho I n t e l e c t u a l e Avalia— 
cao Acadenica, que anteoedeu O.XIV GONAD, en C u r i t i b a . Una analise p r e l i n i n a r do do
cunento oonfirnou os piores receios da ĴTDES:. 0 Relatorio consta de duas partes , ' 
sendo a p r i n e i r a i n t r o d u t o r i a , onde e deoenvolvida a argunentagao que se n a t e r i a l i z a 
na parte seguinte, oon un ante—projeto de l e i que reestrutura as 133 federals e que, 
nals do que base para a acao governamental, e o propr io pro jeto do I.IEC para a rede 1 

f edera l de ens<fn.o superior . En anbas as partes , dafine-se un pro jeto que e l i n i n a a 
indissooiabi l idade entre ensino, pesquisa e extensao, ronpe a autononia da u n i v e r s i 
dade ao a b r i r o caninho para o controle de sua atividade por agentes f inanciadores , 1 

induz - a i n s t i t u c i x m a l i z a c a o do ensino pago, e l i n i n a a isononia s a l a r i a l e provoca un 
retrocesso na denocratizacao da universidade ao p r o i b i r as eleicoes diretas para r e i 
tores e d i re tores . 

Cb3ervo-se ainda que, enbora o Relatorio faca nengao a un outro ante-projeto 1 

de l e i , refomulando o Gonocllio Federal de Educacao, ele nao f o i inoluodo na versao 
divUlgada pelo I.SC. 

Por proposta da d i r e t o r i a da ANDES, o XP/ o GC-IAD propos a todas as AD3 o os~ 
tudo ouidadoso do pro jeto do governo, de nodo a que ate o d ia I ^ I O ' S ^ . Dia Nacional 
de Luta pela Universidade Publica e G r a t u i t a , a reuniao dos delegados das ADa das 
IEG federals en B r a s i l i a defina a posicao do novinento doccnte a esse respeito . 

0 presente texto o o n t i t u i una ocntribuicao a reuniao nacional do d ia 15*10. 

http://ir.portan.cia


2 . rgFEREKTES CONCEPgOES Dg uTIiy£RSID/\DE 

En sua parte i n t r c d u t o r i a , o Relatorio do GERES afirma que o atua l prooesso do t r a n a i 
gao p d l x t i o a gerou duas Hendenoias" no debate sobre a universidade, Una dessas ton -
denoias defenderia .... 

"una universidade alinhada, cujas atividades sao neios para a t i n g i r certos ob-
j o t i vos polxtioos para a sociedade o-eujos-fiaradigiaas^ nao' pelo do~ 
aempenho aoadehioo dos agentes nas polo seu grau de oonpronisso pol i t ico—ideo-

r, •. logico oon as fareas populares" (Relator io , p , 18)» 

A antra tendencia defenderla 

'\> pro je to nbclornizante de una universidade do oonhecinento, baseada era para -
dlignas de desenpenho aoadenioo e c i e n t i f i o o , protegida das flutuacoes de inte— 

.. res3ea i n e d i a t i s t a s , sen inviabri 1 tzar oontudo,' sua interacao oon-as l e g i t i n a s * 
necessidades da sociedade" (Relatorio , p , 18) , 

£ ervidente que, oon a p r i n e i r a "tendencia 1 ' , © GERES quer i d e n t i f i o a r o novinen 
t o dooente p , pan a segunda, o p r o p r i o GERES e o govemo, Tal oarioatura e poren r a d i 
oalnente fa lsa* ". 

A "Proposta das A33oaiaooes de Docentes e da ANDES para a Universidade b r a s i — 
l e i r a " entende que "a universidade e una i n s t i t u i c a o soc ia l de interesae pukl ioo " , o 
que' "se o fe t iva sinultaneanente pela sua capacidade de representacao s o c i a l , c u l t u r a l 
i n t e l e o t u a l e c i e n t x f i o a " , representatividade essa que pressupoe "a oapaaidade de as— 
segurar una producao de oonheoinento inovador. e c r i t i c o , que exigo respeito a d i v e r s i 
dado e ao p l u r a l i s n o " (Proposta AOs—ANDES, p# l ) , Ou jaeja, o novinento docente def en-
do. una universidade on que este jam presentes todas as pr inc ipa l s vertentes oontenpo — 
raheas do pensanento c i e n t i f i o o e f i l o s o f i o o . Esse p l u r a l i s n o , longe de s u b s t i t u i r o 
ix i lhor desonpenho aoadenioo polo naior "grau de ooi^ronisso po l i t i oc - idoo log ioo ' ' , oo-
no aousa o GERES, leva.a af irnacao da necessidade de que "o trabalho docente (ensino, 
pesquisa o extensao) preoisa ser avaliado sistenaticanente, a p a r t i r do c r i t e r i a de-
f inidps de forna publ ica e ctenopr^ldLoa''^ af irnacao essa dosdr^rada m o»-ion+-a<jo<=»fl 
oretas . (Proposta ADs—ANDES, pp, 26-27), ^ >. 

; .. Por outro lado, o pro jeto do governo crioaninha, cono vcrenos, a prlvatizagao ' 
da producao de cxxihetrfnento na universidade, subnetendo suas atividades, sobretudo dp. 
pesquisa e extensao, nas taraben de ensino, ao oontrole de agentes f inaiiciadores• Ou * 
se ja , e osse pro j e to , e nao o do novinento, dooente, que propoe o /alinhanento p o l i t i 
co-ideologioo" da universidade, no oaso ao grande c a p i t a l privado e ao Estado, 

0 qaiGElTO DE UNIVERSIDADE * ; 

Na parte i r t t rodutor ia do Relator io do GERES lo-se que ^ i * . . 
"no B r a s i l , histarioanente, o ensino f o i a fungao p r i n o r d i a l . ckxjpq^enJbada.pe^ ^ 
las ins t i tu i coes de ensino superior , A Le i n2. 5540/68, ao ostabelecer o p r i n o l - -
p io 'da indisscc iabi l idade entre o ensino c a pesquisa" (oc*n?capande. a uma oon-
depoao que) " introduz un elenento a tradicao do nosso ensino superior : a pes-.' 

Prosaeguindo, o GERES oonclui que o resultado dessa nedida o, hoj f i , a ox ia ten -
d ia do ins t i tu i coes en que aponas se ensina, ao lado de outras, en que ha tanben.pes
quisa, Alen disso, a pcOatioa de expansao do onsino superior levou a disscninacao de -

i i i s t i t u i c o e s isoladas e ao oresoinento das universidades privadaa - .on anbos os oasos 



inexist lndo quease senpre a pesquisa. 

Buscando oonsagrar e.raesrao r a d i c a l i z a r essa situacao, o Art...£2 cb a^*e-projo-
to.de l e i extingue a indis3ociabidLidade entre ensino e pesquisa oor»cfor^agao l e g a l , 
nao apenas era alguraas, nas on todas as IPS federals , ao de' m i l i a r quo deixe do a p l i -
oar-se a eiaa o dispcsto no A r t . 2s da Lei 5540/68, que d i z : ...;_'7j 

"0 ensino superior indissooiavel da pesquisa sera nanistradp;^en u n i v e r s i 
dades e;. eroep-icnalnente, on cstaboleoinon-'-cs.'isol.adm, organizados oc^ 
no instxtuiooe3 de d iro . i to e ptuSlioo e pr ivado . " 

•i Tanto as uniyarsidades publiocs cono as part iculares gozan - polo nonos segun-
do a f i r n a a legislacao - do autononia d i d a t l c a , a d n i n i s t r a t i v a e f inanceira, Indepen-
dente. do desenvolvinento cu nao do atividades de pesqmsa 9 0 que as separa das i n s t i -

... tuiccbs isoladaa e sua "universali.da.de de oarr?o" — a abrangehoia,de diversos canpos 
do ocrfoecincntoo 0 GERES defende poren a proposta da Conissao do A l to .Navel, a qua! T 

"reoonenda apenas quo, no qu se f e fere as universidades, a nova legislagao. abandonelT 

a t r a d i c i o n a l concepcao do 'univorsida.de'. ao dcdfinir a abrangpncia das. :fmgoes da ins. 
t i t u i c a o . no canpo do etisinoto da pesquisa" (Relator io , p a 12). En deoorrenoia, o A r t . 
42 do. anterprojeto de l e i abole a universidade de oanpo enqaanto narca obrigatcrianen 
te oaraoteiJEstioas das universidades federals , ao enclui—las da abrangenoia do A r t . * 
U. da Le i 5540/68, que d i z : .'. . . : 

"As uuiversicbdea crganizc.x,-3e--a.o oon as seguintes cara.oterasticas: ( . . . ) 
e)._universalidr.de de canpo, pelo o u l t i v o das areas fundanentais dos 00— 
nhncingntoa hcx'sncz, .-it-.:-'.r.dos cn s i ncomo ou eu razao.de. u l t e r i o r e 3 ' 
pplimooRfl e de una ou nai3 'areas te<mio^?profissionais' ' . - 7 

' Assin, o GERES, adotando una postura que prooura apresentar oono r e a l i s t a e 
. f l e x i v e l , e seguindo expl ic i tanente as indicagces da Conissao de Al to Nxvol, propoe a 

"autononia" cono t'nioo c r i t e r i o de f in idcr de una universidade enquanto t a l . Dessa For 
na, "ostablecinentos isolados que conproven sua conpetencip atraves dos neoanisnos de 
avaliacao previstos no pro je to " poden p l e i t e a r r^tcnonia d ldat ioa , a d n i n i s t r a t i v a e 
f inance i ra e, oon isso, "o ' s ta tus ' u n i v e r s i t a r i o a (Relatorio , p . 16). 

,,. ...Q oonoeito de ua^T^t^idaf'c qiio orient?, tcdo o trabaXbo do GERES,, inclusive. , o 
ante-iproJQto de l e i , choca-se frontalmente con o defendido pelo novinento dooente. Eg 

., te,..ao r e f e i t a r a possibi l idade de que a universidade se l i n i t e ao papel de nera repro 
dutora do conheciraento j a ox istentc , exige, cono oondicao para o desenvolvinento de 1 

un pon3anento c r i t i c o e p l u r a l i s t a , tanto a indissocialkiJLidade entre onsino, pesquisa 
e oxl'cnsao, ocno a univers alidade de canpo. 

... Con a pesquisa, o professor faz avancar o oonhocinento na sua area de trabalho 
ao nosno tenpo en que age no sentido de se,de3envoiver a^uanto p r o v i s i o n a l e de * 
aprofmdar "a fornagao dos estudantes 5 tanto 03 diretanente mvolvidos na pesquisa ;T 
quanto as que se bencf i c ia rao das aulas enriquecidas pela nesca. Con a extensao, leva 
—se o oonheoinonto gerado na universidade a parcelas da populagao, enriqucendc—o con 
o, debate oon essas parcelas. Par sua vez, a universalidade fomeoe as cmdieoes con— 
oretas e o eat inulo a. inter<i isc ip l inaridade no ensino, na pesquisa o na extensao, e v i 
tando a redugao da atividade de ensino superior a. nera fornagao de nSo-de-obra q u a l i -
f i cada . ...... ... ...... '.. ^ 

l .Q oonoeito de universidade adotado pelo GERES o o MEC nao o o n s t i t u i poren un 
oqUivooo, que possa ser cwrrigido ao ser nostrado a anbos. Trata-se de una farnula-">' 
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cao elaranente assuraida pdla govemo, ooroparte de sua po lx t i oa voltada para sua deso 
brlgacao crosoente f rente ao ensino superior e oonooniitante avan^o da privatizogao, 
seja atraves do crescinento da rede privada, seja atraves do ocntrole da rede publica 
por agentes f inanoiadores. 

4 " FfflANCmiBNTO DA' UtdyEIBJD/JE . 1 

0 ante-projeto de l e i elaborado pe&o GERES e assv^miGu pelo I.IEC diz en ser a r t . 
33: 

"A Uniao assegurara as universidades federals patrinSnio e rece i ta ncoes 
sarios a realizagao dos seus objetivos ins t i tuc i cna ia , . on fungao de p l a 
nes dlurianuais de desenvolvinento e de progranas anuais de t raba lho . " 

Essa fornulagao, a. pr imeira v i s t a , pareoe assegurar a conpleta aobertura, pelo 
Estado, das necessidades f inanceiras das IES federals , Quando integrada no oon junto ' 
do Relatorio do GERES, poren, ola ganha outro s ign i f i cado , 

:,. Segundo o GERES, a "necessidade de aunentar a e f i c i enc ia " do s istena federal do 
ensino superior e a existencia de problenas palxtioos r e s t r i t i v o s , geraran a adocao de 
meoanisnos burocraticos de oontrole de meios (reoursos), oom abandono da avaliacao dos 
f i n s . :(desenpenho, pr<>duto) das IES (Relator io , pp, 10-11), 0 GERES i d e n t i f i o a ax un ' 
duplo orro : do un lado, a autononia acadenioa, que e "A verdadeira autonotnia", t e n [ 
que estar assooiada a. autononia f inance i ra , una vez que a res tr igao dos meios pode t o 
Iher. a liberdade acadeniaa (Relator io , p , 14)J de outro lado, cono "no oaso das i n s t i 
tuicoos de educacao superior pUblioas os reoursos sao oriundes do c^ntr ib iunte ' ' , e 
" i a c v i t a v e l o oontrole soc ia l da aplioacao dos reoursos publioos oomo dever i n a l i e n a -
v e l do Estado" (Relator io , p , 17). 

.O.prob lena, para o GERES, reside ontao na oonpatibil izacao entre "un aumento' 
da autononia na gestae- u n i v e r s i t a r i a " , inc lus ive dos rocursos f inanceiros , e "urn conr-
•Indole das i n s t i t u i c o e s " . A aolugao e encontrada na proposta le que "o oontrole social , 
seja f e i t o a p a r t i r do un sistena de avaliacao de desenpenho" (Relatorio , pp, 17-18), 

A avaliacao de desenpenho nao se destina porem apenas ao oontrole da u t i l i za—* 
cao de recursos, ELa dove. ounprir papel import ante ''no processo de formulaoao de pdjj. 
t ioas o de estabelecinento de nomas para o sistena educacional" (Relatorio , p . 19). 
Alan disso — e esse e o ponto nevralgioo da qu*t':' *x> —, o GERES, o o I.IEC, entenden que 

"o processo de avaliacao do desenpenho das ins t i tu i coes de ensino superi 
or devera oferecer imp artantes subsidies para a alocagao do reoursos en
t r e as ins t i tu i coes federals , Cono resultado do processo a v a l i a t i v o , re— 
oonendacoes ospeoificas podorao ser f e i t a s era relagao as necessidades e' 
disponibil idades de cada i n s t i t u l g a o " ( i t e la tor i o , pp. 38-39). 

Segundo o GERES, b raais adequado "e que o processo de avaliacao aeja oonduzido 
pela Score t a r i a da Educacao Superior (SESu). do IISC, que j a esta adotando as providen-
n-f̂ ,d i n i c i a i s nesse s m t i d o " R e l a t o r i o , p . 18) , Gonfiraa-se ass i n a denuncia da ANDES 
sobre o verdadoiro papel destinado ao processo de avaliacao que a SESu osta oomecando 
a apl i car as IES federals : csisabolecer un "ronking 1 ' na rede publ ica de ensino s u p e r i 
or , a p a r t i r do qual os reoursos serao dastribuxdos desigualmente, perpetuando desso' 
nodo a desigualdade entre as diferentes IES, parte do legado de docadas de un p o l x t i r 
ca eduoaoional prafundanentc danosa ao ensino superior . 



Opnfirna-se tarabpna. Infarracao, <*tida ed^^ar^ 
cleaorrla o trabalho a portas feohadas do GERES, do que o governo pretendeyCarfravea do 
oorte r e a l de verbas, induz i r as universidades a buscarem reoursos adicd^Jtais p e j a - • ' 
venda de sesrvlcos e da instdtucioiralizacao do ensino pago, oorao raeio de g ^ ^ t i r aeds . ' 
gastoa com ousteio e s a l a r i e s . . W> 

... ... De f a t o , se o A r t . 33 obriga a Uniao a garant i r os iaeios para a "realizacaov * 
dos objotivos i n s t i t u c i o n a i s das universidade federa ls " , per outro lado sena a p r o - 1 1 

p r i a UniSo, atraves do I.IEC, que def i n i r a en u l t ima inatahcia as "neoessidades e dispo 
n lb i l idades de bada i n s t i t u i c a o ' ' , con base no "prooesso a v a l i a t i v o " moaniiihado atua l 
nento pela SESu, Dofinidas as "necessidades" a atender, e dado o apntante.de verbas a 
seren dotadas a. rede federa l da ensino superior pelo I.EC, este daterninara ontao a par 
oela cV^tinada .a oada IBS, Quanio • nais .insuv'iciente o desenpenho de una. u n i v e r s i -
dado, a o r i t e r i o da SESu, laanor sera a paroela a ela destinada e nrtiores, portanto , 1 

duas diitticuldades para olevar aquele desenpenho. No caso das "universidades de onsino" 
nenor tendora a ser a dotacao de reoursos federals e naior devera ser sua necessidade 
de cobranoa de al taa taxas aoa eatudantes, alen de sua dependencia" en relacSo a. "com 
nidado" de associacao coneroiais, federacoes de industr ias e t c . , que se cenvoncam da 
necesaidado de destinar roouraos a. raanutencao en. JPuncionanento da universidade p u b l i 
ca l o c a l , ou pelo menosdealguns.de seus oursos. Por outro lado, quanto raenor o volu 
me de recuraos deatinados. polo MEC ao oon junto das IES federals , major tendera a ser 
a naacsaidade de que todos olas , inc lus ive as oonsideradaa oomo de nelhar desenpenho, 
reoorran a oobranca dos alunoa, a venda de services - pesquisa e extensao — e a apoio 
f inaiioeirOj para a nanutencao das atividades de onsino, par parte de agentes f inanc ia 
dores, ; ' .' ...' ' ' ..." ... 

Essas ccnstatacoes se unera a declaraccos oomo a do minis tro da Educacao Jorge' 
Barnhausen, de que as universidades "devera saior do imobilisrao e nao esperar una at i— 
iude patorna l i s ta do govemo, procurando apoio do 3etor privado" (FSP, . d ,08,86 ) , e 
que "o que preciaanoa' e busoar j u s t i c a soc ia l e dar gratuidade a quelea que nao pudo— 
ggd pjigaT»"(Ti'.qpJ l^,tORt86). Unem-se tarabera a afirraaooes vindas de esoaloes interraBdja--
r i o s do I.IEC e do governo, nunca asaumidas cf icialmente mas que nera por. isao deixam de. 
se r e p e t i r , no aentido de que os reoursos destinados ao ensino superior deven djLminu— 
ir: , . aendo transferidos ao 12 e 2s grans, 0 resultado e una p o l i t i c a c l a r a : sem p r e c i -
aar do ixa- lo oxplxc i to on algura a r t i g o , o ante—projeto de l o i do governo doixa aberto 
o aaiainho para, ao lado do fcartalecinento da rede p a r t i c u l a r , pressionar a rede p u b l i 
oa de. aaaino Superior no aentido da oaptacao de recursoa junto a orgaos £inanciadarea, » 
tendo oomo resultado global a pr ivat izacao da geraoSo.de CKmheeiraantp nas un ivers ida 
des b r a s i l e i r a s . 

..Qbmpreonde-ee ass i n o verdadeiro a igni f i cado da autononia f i n a n o i i r a e adrainis 
trat iva defendida polo I.IEC para as IES federaia , Trata-se de o Estado ae deaobrlgar if 
pix>greaaivanente de sua nanutencao e, sobretudo, de onsaminhar sua adequaoao a p o l i t i 
oa global de privatizacao r o f o r i d a aciraa. A universidade publ i ca , oomo querem,a Corals 
oao de .Alto N i v o l , o GERES, o MEC, o governo, deve oaninliar para aubordinar-ae a. dina 
mica do neroado, o que a i g n i f i o a sua aubordinaoSo a logioa da acunulacao o a p i t a l i s t a ' 
no B r a s i l . . . . 
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5. gONGI-Iyi DE CARGCS S GALfogQS 

>.-*,. Jacibcn. a po lx t i oa s a l a r i a l nas universidades devera, segundo o p ro j e t o governa 
.mental,, subordinar-se a essa l og i ca . Assumindo propostas ariginalmente levantada po^ 
l a Cxrrissao* de A l t o Navel, o GERES defende 

"un jus t o equi lxbr lo entre os ideals de Una carre i ra de ahbito naoicnal,... 
que respeite os valores de igualdade e isononia entre as.diversas i n s t i 
tuicoes, e os de diferenciacoes s a l a r i a i s , a p a r t i r de pisos iguads, en 
funcao dos valores e c r i t e r i o s do merito , desenpenho, lccalizagao" (Rela 
t o r i o , p . 22) . 

Em decKarrehcia, apos o A r t . 18 estabeleoer a "identidade de ostrutura de car-*' 
goo c funcoos, isolados e de oar re i ra , e respectiva r c t r i b u i c a o " para "todas as runi— 
versidades f edera ls " , o A r t . 19 do ante-projeto de l e i estaboleoe que 7,, 

"o estatuto do servidor de oada universidade incorporara ( . . . ) ooncessao 
de.incentives s a l a r i a i s en razao do desenepnho funoional do servidor5 :l 

( . . . ) ooncessao de incentives s a l a r i a i s de pernanencia na universidade,T 
que, una vez atendidos os pressupostos de t i t u l a g a o e desempenho do ser— 

. . . . . - v idor , lovera era oonta, dentre cutros, f a tores , as condicoes locals de mor 
oado de trabalho e do ousto de v i d a " . 

Oenfirmando nais. una vez denuncias fornuladas anteriornente pola ANDES, o go- ' 
verno noga assin a ooncessao da isononia s a l a r i a l aos docentes o servidores tecnioc— 
adraxnistrativos das IES federal's, subst i tuindo-a polo que autoridades do MEC vera cha 
nando de "piso s a l a r i a l asonomico", terminologia oon que se procura onoobrip a . r a d i -
oal re jo icao da isononia. Pior que isso . alen da desigualdade entre os ..salaries pagos 
nas IES fundaoionais e nas autarquicas, o governo implanta a desigualdade entre as ' 
diversas universidades e entre as diferentes unidades de cada universidade. A nencao 
a " fatores" oono "ousto de v ida" nao encobre o f a t o de que qualquer " incentivo s a l a 
r i a l " dependerao sobretudo do volune de reoursos captados ^or oada IES, 6 que por ' 
sua vez depende do grau de dndustrial izacao, de expansao do oonercio e t c . , alen do 
i n t e r esse ospecif ico do empresariado l o c a l e de orgaos govcrnanentais era, na regiao, 
ostinUlaren con recurs os deterninadas areas de atuacao da unxversidade. ,.. 

Fioa assin asclareoido o verdadeiro motivo per que o governo vera prcieiando i* 
desde outubro de 1985 a ooncessao da isonomia que ole proprio declarou publicamente 1 

ser um d i r e i t o do corpO docente das IES federa ls . Trata-se de enquadrar a questao no 
i n t e r i o r da reforma da universidade, negando 6 atendiraento da reivindicacao. 

6. DEj.?SGRmG/\C?iO DA l"?IVEiClQauE . r 

0 ante-pro j e to de l e i impoo um oer io retrocesso ao processo de deraocratizagao' 
hoje on ourso na universidade. Una lcnga argunentacao e desenvolvida na parte i n t r o -
c^tar ia (Relator io , pp 30-37)}- afirnando que "a especif icidade i n s t i t u c i o n a l do ente 
u n i v e r a i t a r i p " ( »p 0 36) ex c lu i a validade de "processos de eleicao d i r e t a p l o b i s c i t a 
r l a " (p . 34) . 0 uso do terrao " p l e b i s c i t a r i a " deve-se evidentenente apenas ao o b j e t i -
*yO de desqual i f icar a eleicao d i r e t a , una vez que esta nada tem de p l e b i s c i t o . A par 
t e isso , os arguraentos oontidos no Relatorio rosunon-se a. afirnagab, nao demostrada, 
de oue a esoolha dos dir igontos per elaicao d i r e t a podora gerar "una universidade po 
litissadajf dojaocratica,'"raas. d i f i c i l r a s n t e ( . . . ) una boa universidade" (p . .34) ; que 11 a 



1 / 

universidade nao e a ftociedade em miniatura" (p. 34); quo a defcsa da 
t a a i g n i f i o a a negacao da ospeoificidade da organizacSo ujxivers i t a r i a / ] O i ^ r ^ d£ 
quern "adore ao modelo de una universidade alinhada, v i s t a oono arna n i j l u t a d p o l i t i c 
oa na ior , instrunento u t i l i z a d o pelo poder en regimes p o l i t i c o s de cfccQJ a^Sfi^ • (p» 
3 3 > - \ c ~ 

A re jo igao das olelcoes d iretas entontra assim sua j u s t i f i o a t i v a nadJtaa&ado* 
"respoito a espGcificidada i n s t i t u c i o n a l do ente u n i v e r s i t a r i o " , o que aeraV alcanca 
do "oon a f xxagao de nomas "ro iat ivas a hierarquia na oarre i ra dos oandidatos aos 1 

oargos de diregao, a dofinicao dos oolegiados de l iberat ivcs con prevalehc l a dos do 
oentosv! sobro as dermis categorias, nas oon representacao e voz para estas" (Relato
r i o , p . 36), Dossa f o r m , o. ante-projeto de l e i estabelece que* 

"a adninistracao superior da universidade cabera a oolegiado dcl ibora 
t i v o , presidido pelo Reitar , e ctenstituido dos dir igentes e represontan 
tea das universidades que a integran" ( A r t . 7 s ) } 

; — "nos orgaos del iberat ivos de qualquer n i v o l ( i . » ) havexial reprcsentan-
tes do oorpo discente e do oorpo tecn ioo -adn in i s t ra t ivb , na prcpo»cao 
que f o r f ixado on es tatuto" , respeitada a condicao de que osta represeh 
tacao "nao poderta, en oon j u n t o , exceder de un quarto do nunero de docen 
tes " ( A r t . 10); 

"o Reitor e o Vice—Reitor de universidade serao naneados polo P r e s i -
dente da Republica, escolhidos de l i s t a de t res nones de profes3ores t i 
tu lares ou ad juntos , e l e i t os por oolegio e l e i t o r a l especial" , sendo os— 
t e u l t imo constituodo pelo oolegiado de l ibera t ivo , acresdido "de delega 
dos e l e i t o r a i s on nunero nao superior a©3 dos mantras daquele oolegiado" 
representando os docen tes , os servidores tecnioos—adninistrativos e os-1 

ostudantes, e representando todas as unidades ( a r t . U ) . (lJUtatis nutan 
d i s , o raesno.se apl i ca a. esoolha do d i r e t o r e vice—diretor da unidade, 1 

pelo r e i t o r ) . 
Oon o presente ante-pro j e to de l e i , o governo pretende portanto impor un reouo 

de grande inportancia ao processo de denocratizacao na universidade, on.de esta ho jo 
genca^alizado o reourso as olelcoes d i r e t a s , oon partic ipacao p a r i t a r i a das t res cate 
goriaa,*para o premchinento dos oargos d i r i gentes . 0 veto ostende-se tanbera a r e i -
v i n icagao de que esse processo de esoolha se osgote no ahbito da propria IES, sen' 
ingerehcia do poder exeoutivo. 

7. QUTRAS QUSSTOSS 

.... Alen de cutros aspoctos a aeren detidanente analisados pelos dooentea, oabe ' 
ainda. deataque para tres questoos t a raudanga da organizagao on departanentos e cole 
glados, o regine de trabalho e a ap os entador i a . 

Con una sinples panada, o MEC, atraves do A r t . 42 do ante-pio joto de l e i deter 
nina a. fin da obrigatoriedade da estruturagao en depprtanentos e csolegiados de ouxV? 
aos, ao exc lu i r as IES federals da abrangehoia do § 3 2 do A r t . 12 e do § 2 2 do A r t . 
13 da Lei 5540/68, que os prcveen. 0 nodo cono cada IES se estruturaTa sera d e f i n i -
do polo estatuto adotado par a l a , oono doternina o A r t . 3 f i do ante-projeto do l e i , ' 
ostabeleoendo—se assin una provavel pro f nda heterogeneidade na rede f e d e r a l . £ 
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ovidontenonte inaceitsavel quo nudanga de tamanha envergadura ao do sen qualquor dig 
cusnao ria oonrmidade univers i tarda , canuflada no u l t i n o a r t i g o do. ante-projeto . 

, . .0 GERES r e j e i t a a ireivindicacao do ixnrlnento docente do que eejx espl ic i tanen 
to proibido o regime d<?. AO hcras senana;"3 sen dedicacao © l u s i v a (Relatorio pp. 1 >, 
25^2€.J Pitaposta AD3-AEDES0 p a 27),, En decorrencia, o anto-projeto de l e i , sen esta-
belecer aquela proabigao, " i n s t i t u i duas nodalidados para "o regime de trabalho do 1 

pessoal docente"; " cV-I l c^tq . c:-;-I"siva" e "Toftpo par̂ -*.?.? * -*-<ngao do nunero de ho 
ras senanais de at ividades" ( A r t . 2_j) 0 A redacSo desse. a r t i g o deixa on aborto a pos 
s i b i l i d a d e do retc:;:io do proxessor-«horista; f i g u r a ext*g£ri. na rede federal pela l r -
ta . dp novinentodecent e e qua, provalecendo ainda nas IES paririculares, perni te a ' 
drast ica explcvagao dos docentos, con consequente redugao da qualidade do ensino. 

Q ante—projeto de l e i . prove a aposentadoria int<i<?r^ o-n-ipn-*i-^r^ pela u n i 
versidade unieanente no oaso do ocorrer a aposentadoria "cwnpulsorianente, par im~d 
plencnto .do idade'" (Artso. 29 e 30), o que s i g h i f i c a 70 anos para os servidores do 
aero nasaulnno e 65 "arcs para os do £oninino« Pemanece sen atendiraonto portanto '* 
nais essa reivindicacao — do aposentadoria i n t e g r a l en todos os oasos — doa docentos 
e servidores tecsiioc— aduninrlntrativoso 

8. -caicLus&r; 

jfi oerto aue, no oaso de. o governo canseguir a aprovacao no Cfongreaao do ante— 
pro je to de l e i elabort- do pelo GERES, a atuaoao cy^anizada e censaientc. da cKxiwnicla-
de m i v e r s i t a r i a podera v i r a neutralcL.ar parte de sous efeitcs radicalnente noci—1 

voa. .I,hs. nao e rencs vordado c/-vr- havendo no l a aprovacao, a.universidada publica o 
g r a t u i t a t e r ' . sido at ingida.no essencial, talvez nortalnente . Nao oabe portanto j * 
qualquer raodeninio ccntei:porizador, que aposte on una possivel reaistehcia futura* 
oono j u s t i f i c a t i v a para enponhar agora a propr ia exdstcnola dessa universidade, 

; ' : E u p r i m e i x o lugar,. ...cabc vn complete rspudio ao ehoa nhanento que a go- <mo 
ont5 dando a questao, procrorando fazer passar seu pro j e t o sen disous.nno na oor/amida 
de univers i t a r i a j en un morrmto en que o Gongrosso nao se roune. 

0 ante—projeto de l e i do MfcC ten oono objetivot.* 
— Ol in inar a indisaOciab:U.idade entre ensino 3 pesqaisa e extensao, abrlndo o 

i oaninho para a transfarnacao.de grande parto da rodo publica de onsino superi 
or en mero ensino de 3 f i grau} - • -
- . jfcompcr a autonocia u n i v e r s i t a r i a , p^ ivat i zar a geracao do oonheainento na 
universidade publica. o aubmeter esta u i t i n a a xogxoa Oo capxeax, sxiborajnando* 
suas. atividades ao oontrole de agentes f inanoiadores j 
- induz i r a instltucionalJzagao do ensino pago nas IES federaia.} 
~ e l i n i n a r a isononia ..caleiidai e provocar a cenpeticao entre docontes, unida-
de3 o universidades per -"courses f inanceiros a seren captados junto a i n i c i a t i 
ya privada e a .crgaos govemancntais; "... 
rr; pronover un retrocesso na donocratizacao hoje en deoenvolvinento na u n i v e r -
aidade, proibindo as oleigoes diretas para oargos d i r igentes . 
Par essas razees, o ante-projeco de l e i e inaoc i tave l no essencial a dove ser 

r c j e l t a d o gldbalnente polo novi:r.anto docente, Tcntar. " c c r r i g i - l o " , visando aua ada £ 

tacao as propostas desoo novinento para a universidade, ser ia incorrer on t res o r - 1 

http://atingida.no
http://transfarnacao.de


— .as corregoes ser ian tautas e tao ossenciais, que produzir ian un 
pro j e t o , radioalnente d i s t i n t o do a t u a l ; 
— oonfundir—ae—ia a ahamada cpiniao publica e os proprios docent 
z i - I c s a encarar o pro je to do governo oono panto de ->artida vaJL 
estruturagao da universidade; 
— e.deixar—ee—la o oaninho aberto para o governo, jogando en"seu p: 
reno (o texto do ante-projeto de l e i ) , t rabalhar pela aprovagao do os 
de seu pro je to polo OacgressOo 

Par outro lado. a ANDES e as ADs prccdsarab t e r n u i t a i n i c i a t i v a , agilidade e 
habilidade para enfrentaren a escorregadia t a t i c a do IvlEC, Este, vinoulando a conces 
sao da isononia - na verdada, o "piso isononico", ou se ja , a negagao da isononia 
a paorvagao do ante-projeto do l e i , procurara apresentar os decentes oono irrospon~ 
slavois, por r e j e i t a r e n "una proposta oonoreta" do MSG, nao so para a " i s m o n i a " , oo 
Kt> tanblen para os "rales, da universidade''« Frente a essa a r m d i l h a en que. o governo 
proourara" aprisionar o novinento docente, sera indispensavel deixar c la ro , para o ' 
oonjunto da ooixinidade u n i v i i - s i t a r i a , paia a inpronsa e a pcpulagao, que o p r p j o t o 1 

do governo:! 

;— ataoa frontalneute a universidade publica. e g r a t u i t a ; 
—' nega a i s m o n i a s a l a r i a l , 

... Par tudo isso, a l u t a centra l hoje do ixivinento docente nas IES federais deve 
3er contra a aprovagao pelo Gongresso do anto-projeto de l e i elaborado pelo GERES, 
Se cpesar de tudo o governo o enviar ao Congreoso, o novinento devera l u t a r para 
que nao o se ja en regine de urgancia — o que i n p l i c a r i a en una provavel aprovagao ' 
par decurso de prazo — e para que f ique para apreciagao e deliberagao na Gonstituir-
t e , , 

.Ao nesno tempo, enbera. nao m i s ooupando o lugar c e n t r a l , deve ser raantida a 
reivindicagao de inediata i n s t i t u i g a o da isononia s a l a r i a l . porque: 

- a isononia tecnicaneiite pode ser tratada en separado da r e f o r m da u n i v e r s i 
dado ; ". 

;— abandenar agora, oss" -x-*rin-1~cag~o Feria erpcr o .^lanoo a acusagoes de " i r — 
respcmabil idade" e "incionsequencia" da parte do governof .... 
— deixar de r e i v i n d i c a r a isononia ser ia oondenar ao isolanonto © doviraento 1 

dos servidores tecmioo-adninistrat ivos , hoje en greve en t a m o dessa r e i v i n d i 
cagao, 
Ghegou agora o nononto on que o novincato do^or^c podor^ provar ..quo f o l a a ver 

dade, ao a f i r n a r que suas lutas s a l a r i a i s , por verbas e denocracla, sao sobre tudo f>i 
parte da l u t a en defesa da universidade publ i ca , g r a t u i t a , .denocratica e oonpetente, 
Nenhuna outra reivindicagao aparece ho.ie en p.riraeiro piano,, Salvar essa universidade 
I o papel h i s t o r i c o posto a todos, os docentos de todas as universidades federals , 
Nao faltaronos a e3se (x^nprcnisso. 

Salvador, 12-13,10 086, VFG/10/86, 



DEBATE 

TEXTO: Desaf io aos educadores 

LOCAL: Escola Ss tadua l de 1^ Grau Pedro Americo. 

DATA: 20 de outubro de 1986. 

HOEA: 15:00 las. 

PAUTA 

1 - Ob je t i vo de debate 

- D i s c u t i r o t e x t o desaf io aos educadores, coin o 

t u i t o de tercnos uma con t r i bu i cao para a educacao 

sent ido inais amplo d ian te do a luno . 

2 - Metodolog ia 

- l e i t u r a do t e x t o 

- P l e n a r i a 

- Discussao atoerta 

3 - Elementos p a r t i c i p a n t e s 

- E s t a g i a r i a s 

- Professores 

- Admin is t rador 
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*DESAFIC AOS EDUCADORES* 

Urn fanoso f i l o s o f o aleriao do seculo passado, Freder i co Nietzsche * 

tece u 'a c r f t i c a r a d i c a l a c i v i l i z a g a o o c i d e n t a l j d izendo que e l a eduea" os 

homens para desenvolveren apenas jp i n s t i n t o da tartaruga© 0 que quer d i z e r 

isso? A t a r t a r u g a e o an imal que, d i an t e do p e r i g o , da surpresa., reeolhe a 

cabeQa para den t ro da sua casca, Anula , a s s i n , todos os seus sen t idcs . e ' 

ssconde, tambem na casca, os mer.bros, tentando pro teger -se con t ra o desco-

. ihecido. Este e o i n s t i n t o da t a r t a rugas de fender-se j feehar-se ao mundo 9 

vecol i ier-se para den t ro de s i nesma e, em consequencia? nada v e r , nada sea 

t i r , nada o u v i r , nada ameaSar.' 
i 

Porrnar boas t a r t a r u g a s parece t e r s ido o o b j e t i v o dos processos t 

educacionais e p o l i t i c o s de educ_ajgao__d^jenyolvidos .no_piund,o o c i d e n t a l nos 8 

u l t imos anos. Teraos educado os homens para aprenderem a ser defenderem con

t r a todas as ameaQas ex te rnas , sendo apenas r e a t i v o s * 

Bnsinaiaos o e s o i r i t o da covard ia e do medo* -

Precisanos assumir o desa f i o de educar o homem para desenvolver o 

i n s t i n t o da agu ia . A aguia e o an imal que voa acima das nontanhas 8 que de-

senvolve seus sent idos e h a b i l i d a d e s , que aguga os o'uvidos, olhos e conpe-

t e n c i a para u l t r apassa r o s ' p e r i g o s , alcangando vco acima d e l e s . 2 capas ?. 

tambem, de a f i a r as suas garras p ra a tacar o i n i m i g o , no momento que J u l -

gar opo r tuno i 

A3 nossas esco la tern procurado fazer com que nossas cr iangas se r g 

o lhan para den t ro de s i e percam a agress iv idade o i n s t i n t o p r o p r i o do h£ 

Lea cora joso , capaz de veneer o pe r i go que se Iho apresentaJ 

/ 



Tenios c r i a d o , neste p a i s , , una go r a g a o - t a r t a r u g a , ui-a geragap we -V 

r.rosa, r e c o l h i d a pa»aa dent ro de s i . E cstaraos todos irapregnados a esse eg 

• i r i t o de t a r t a r u g a . Nao ter.-os coragen para con tes ta r nossos d i r i g e n t e s , i 

ra nos opor as suas propostas e c r i a r solugoes a l t e r n a t i v e s . ' Aminos ape-

.5 de r.eneira r e a t i v a , nega t i va , covarde. 

Te.'os ensinado as nossas cr iangas qnc os nosso3 i n s t i n t o s sao pe-

cai i inhosos. A par t e mala r i c a do indiv£duo. quo e a sua s ens i b i l i dade sua 

capacidade de araar e o d i a r , sua capacide.de do se r e l a c i o n a r de raancira ero 

t i c a con o nundo, t en s ido despresada. Teraos ensinado o homen a ser obed i 

ence, s e r v i l , p a c i f i c o , ir .conpetente e d epos i t a r todas as suas esperangas 8 

nun poder r .a ior ou no f i o das teaipestades* 

Quando ffiKaS3S|^<& ensinaremos aos nossos alunos que e les nao pre* 5 

- -\ 
cisarj de se esccnder d i an t e das ameagas, porque todos nos t c r o s capacidade 

do a l ga r voo as a l t u r a s , u l t rapassando as nuvens carregadas de terapeste.de1 

i 

e per igo? Teraos ensinado as nossas cr iangas a se a r r a s t a s como veraes , e* 

porque se a r r a s t a n coiao veraes , e las se t o m a n incapazes de reclaraar se 1 

Ikes pisara a ca'oega. 

Qua descjanos, a f i n a l , desenvolver era nos nesnos e nos 3ovens? 0 

i n s t i n t o da t a r t a r u g a ou o e s p f r i t o das aguias? f 

*RCD?JGuES, Neidson. Ligoes do Pr£ncipe e out ras L igoes .2.ed SP. 

Cortez E d i t o r a : Autores Associados, 1SCU9 p .110-111 

lVo i f/86 . " 
/ 

http://capacide.de
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CARO D I R E T O R E P R O E E S S O R E S , ESPERAKOS SUAS COTTTRIBUICOES AO RES-

P O N D E R E S T E Q U E S T I O M R I O P A R A S U B S I D I A R 0 DESEITVOLVMENTO DO 
ITOSSO TRABALHO, 

Questionario elaborado em cima do t e x t o Desafio aos Educadores. 

I ? 0 que f o c a l i a a realmente o t e x t o ? 
22 Compare este t e x t o com o ensino a t u a l ? 
3q 0 t e x t o levou voce a aprender alguma coisa ? 
4 s Para voce qual a importancia deste t e x t o ? 

. Respostas: 

1- Uma c r x t i c a a c i v i l i z a c a o o c i d e n t a l onde o sistema educativo 
anula toda a i n t e l i g e n c i a e capacidade dp homem, desenvolven 
do apenas o i n s t i n t o medroso e covarde da t a r t a r u g a , que ao 
menor s i n a l de perigo se esconde, querendo proteger-se sem ' 
t e r a coragem de l u t a r para defender-se. 

2 - Smbora ainda e x i s t a um sistema dominante, eu nao d i r i a que a 
coisa v a i tao mal assim. E" n o t o r i o atraves dos f a t o s que as 
autoridades govemamentais querem que formemos a nova geragao 
com este i n s t i n t o de t a r t a r u g a apresentado no t e x t o , mas essa 
geragao ja. nao e tao passiva e acomodada capaz de b a i x a r a 
cabega ou d i z e r amem a tudo que lne ordenam. Tambem j a temos' 
embora muito reduzido um grupo de professores com mentalidade 
moderna que procuram t r a n s m i t i r aos alunos essa valoriza.cau 1 

pessoal e a coragem de l u t a r pelos seus d i r e i t o s . 

3 - Sim , Esse t e x t o t r a s para nos professores uma mensagem de 1 

a l e r t a para os problemas a t u a i s e uma r e f l e x a o , de maior ' 
responsabilidade sobre cono formar e informar nossos alunos. 

4 - Ele nos n o s t r a uma realidade assustadora da qual devemos t e r ' 
a coragem de e n f r e n t a r . 



V 
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iiiPLii.iEiTT:.gr,o DO PLATTO DP aqio 1986.2 

Objetivos Operacionalizagao Oronograma/l986 

' Seteinbro Outubro ITovembro 
] 1 4- 18 s or 1- 2 ; _ 

Reconhecer a realidade 
do ensino docente a t r a 
ves de observagoes de 
aulas. 

Observagao no planejamento da aula, 
desenpenho do professor no d o n i n i o l 
do conteudo trabalhando, r e l a c i o n a -
nento professor e aluno, metodolo- 1 

g i a , e x i s t e n c i a e uso de l i v r o t e x 
to e alunos problematicos em s a l a ' 
de aula, n i v e l aprendizagem, preocu 
pagao em a v a l i a r a aprendizagem dos 
alunos. 

A p l i c a r a tividades coe 
rentes v o l t a d a ao a l u 
no por meio de atuagao 
cono professor. 

Pianos de aulas coerentes baseado ' 
na realidade do aluno, usando meto-
dologia c l a r a espccificando em p r i -
moiro l u g a r a l e i t u r a atraves de 
tecnicas, jogos l e i t u r a envolvcndo' 
totalmente o asnecto do l e r . 

Promovor a t i v i d a d e s l i 
gada a educagao con 1 

atuagao cono especia-' 
l i s t a (Supervisao Dsco 
l a r ) . 

Realizagao de at i v i d a d e s englobando 
toda c l i e n t e l a da escola como t a n - ' 
bem da comunidade, atraves de re und
oes, estudo de t e x t o , debates do 
mesmo qu e s t i o n a r i o , analise do p i a 
no do professor. 

x X X X 

LSCTTDA: X = Atividade r e a l i -
zada nao planeja 
da. 



PLAITO QUXTTZEITAL 

»0\ 

• * 

Escola Estadua l de 12 Grau Pedro Americo. 

Serie - P re -esco la r - A t i v idades 

Turma - Unica - Turno - Diurno 

Pro fessora E s t a g i a r i a - Barbara Mar ia Eernandes 

Duragao da au la - 4 horas - Cidade - Cajazeiras - PB. 

03JETIV0S ESPECiEICOS 

- Besper tar o aluno a fase de s o c i a l i z a gao . 

- Esc larecer o aluno progressivamente a aper f e i goar a coor 

denagao motora ate o estado de maturagao. 

- Reconhecer e d i f e r e n c i a r os objetos atraves de musicas e 

i l u s t r a g o e s . 

- I d e n t i f i c a r t i p o s de desenhos e aper f e i goar h a b i l i d a d e s 1 

r e f e r en t e a descriminagao a u d i o - v i s u a l . 

- Repe t i r lentamente a descriminagao a u d i t i v a m u s i c a l . 

- R i scar no quadro as correspondencias de numeragoes a t r a 

ves de f i g u r i n h a s . 

METODOIOGIA 

Estudando e ap l icando aos alunos a maneira ' 

mais v i a v e l a soc ia l i zagao decorrente no aperfeigoamento ' 

da f u t u r a aprendizagem. 



Apl icagao de "br incadeiras atraves de musicas, 

jogos r e c r e a t i v o s como: quebra-cabega, jogos de bo l a e ou 

t r o s . 

Cor r idas , s a l t o s , e x e r c i c i o s de rabiscagem, 1 

contagem de a lunos, exploracao de e s t o r i a s de f i g u r i n h a s . 

BIBLIOG-BAPIA 

I s t o e I s Serie 

BOCUMENTO I 

A p o s t i l a do Curso de Pedagogia (Tecnica de 

recreagao ) . 



U N I V E R S IDADE FEDERAL DA PARA-BA 
CENTRO'DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENT0 D E EDUCAQAG E LETRAS * 
GURSO: PEDAGOGIA. PERlODO: V I I 
DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO D E SUPERVISAO ESCOLAR 
PROFESSOR ORIENTADOR: P ^ l W r ^ cSuLcvxYo'. 

FICHA CONTROLE DE FREOJUENCIA DO ESTAGlARIO NA U N I D A D E ^SQOLAR 

Escola : &=>kxlx>^ __• I? , ffccU_* 1 
D i r e t o r a : ft A, _ g a __Q - _ A a - ^ U ^ 
Sup e r v i s o r a : _ _ _ _ _ 
Est a g i a r i a : 

DATA HORA A t i v i d a d e ( s ) Real izada(s ) Rubr ica V i s t o da 

Entrada Saida Es tag i a . 
r i a 

D i r e t o r a 

j[3 oo /V 00 w 3 
_̂}>»JL<̂ V O I J Ac* e_57v M^c-Co>> 
•V*^5U>^^ ( ^̂ arrv*̂  A-«v. k 'brwvv^- / p u t 

n : o o u s 

J3: 00 «vs / I .'00 Its 

p:oot*s s fib* 

ft 'OoU 

3G^C^ c^o-eVx^ 

y 

ft: 00^ 

< ^ 

ji:00 f 
J 

snoops / 
\ 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA-BA 
CENTRO'DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQAO E LETRAS 
CURSO: PEDAGOGIA. PERlODO: V I I 
DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

PROEESSOR ORIENTAPOR: < & ^ ^ W 1 J L j e ^ V W L , ^ p o v ^ H \£ ' e ' y 

FICHA CONTROLE D E FRECJUENCIA DO ESTAGIARIC NA UN IDADE ESCOBAR 

Escola: . ^ V ^ - ^ ^ ^ - 4 ^ / - S o a U o _ K ^ r ^ o ^ ^ 
D i r e t o r a . C^ACTX^ C ^ O ^ W O « ^ -^CV^_^*_ 
Superv isora : 
E s t a g i a r i a : A^K\_<^O^ ^C<-^CX j _ _ r^^^Aj^ 

DATA HORA 

Entrada Saida 

A t i v i d a d e ( s ) Real izada(s ) Rubr ica 
Es tag i a . 
r i a 

V i s t o da 
D i r e t o r a 

rz\ o o / 
/ / fete 

J^'ojoJt\_0^»^ i>= —"— / 
y 

• • 

/voo ^ 

/3' 00 y 

/3 00 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA-BA 
CENIRO'DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQAC E LETRAS 
CURSO: PEDAGOGIA. PERlODO: V I I 
DISCIPLINA: ESlA'GIO SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 
PROFESSOR ORIENTADOR; ^ L x x x ^ W ^ W d b - , & i ^ v t _ : 

FICHA CONTROLE DE FREOjJENCIA DO ESTAGIARIO NA UN IDADE ESCOLAR 

Escola: & b U A ^ o i ( ,A<e i* c ^ x ~ _ , P w ^ > c _ ^ 
D i r e t o r a : gsA c n ^ vî Aooc '̂Lo-Njev. c x ^ f c ^ 
Superv isora : —• 
E s t a g i a r i a : ^ . d ^ J ^ o - * - ^ ^ o ^ , ^Cev-^-c^cC^, 

DATA HORA 

Entrada Saida 

A t i v i d a d e ( s ) Real izada(s ) Rubr ica 
Es tag i a . 
r i a 

V i s t o da 
D i r e t o r a 

/ J§eitY 

A 
JO 

y MX* 

(50 

t 

fj / 
JI Jobs 

1 w / 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARA-BA 
CENTRO'DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAQAC E LETRAS 
CURSO: PEDAGOGIA. PERlODO s V I I 
DISCIPLINA: ESTAGIO SUPERVISIONADO DE SUPERVISAO ESCOLAR 

:;: l ORIENTADOR: © U w s b - A x . a^N^cLc- . , _ x ^ ^ r ^ 

CONTROLE DE FRECJUENCIA DC ESTAGIARIO NA UN IDA FICHA 
Escola : £^WA^~o-L /_ 0 
D i r e t o r a : _ _ _ _ _ _ . j f o o M ^ __ 

UNIDADE ESCO 

Sup e r v i s o r a : 
E s t a g i a r i a : JS^5vWx>-o^_, v_K " n1 

- - • 

DATA HORA 

Entrada Saida 

A t i v i d a d e ( s ) Real izada(s ) Rubr ica 
Es tag ia 
r i a 

V i s t o da 
D i r e t o r a 

p oo ^ 
7 JfteJUx 

/ 
/ 

n: oo M> 

t j o ^ o v 4 . 



PAUTA DE REUNIXO 

Escola Estadual de 1 2 . Grau Pedro Americo 

Coordenagao pro fessor e s t a g i a r i a s . 

1 - Assunto: "Educacao d i r e i t o para t o d o s " . 

2 - Ob j e t i v o s : Mos t ra r o d i r e i t o a educagao 

Despertar o gosto pe l a educacao. 

3 - Metodo log ia : Debates, pa l e s t r a s e l e i t u r a 

4 - Ava l iagao : A pa r t i c i pagao f o i fundamental po is nas 

t rocas de i d e i a s da p l e n a r i a conc lu i - s e ' 

que a educacao nao favorece a todos so 

t eor i camente . 

5 - P a r t i c i p a n t e s : 

1 - E s t a g i a r i a s 

2 - Professores 

3 - Alunos 

4 - Puncionar ios 

B i b l i o g r a f i a : 

Rev i s ta Mundo Jovem n^ 179, marco de 1986. 

Apos t i l a s e t c . 

Cajaze i ras , 28 de outubro de 1986 



A Diregao da Escola Es tadua l de 12 Grau Pedro Ami 

r i c o , os professores e alunos desta r e f e r i d a escola convida 1 

para p a r t i c i p a r e m de um debate sobre "A C o n s t i t u i n t e " que se_ 

r a r ea l i z ado no d i a 10 de novembro as 13:00 ho ras . 

Agradecemos desde j a a sua presenga. 

E s t a g i a r i a s em Supervisao Esco la r . 

Cajaze i ras , 07 de novembro de 1986. 



Escola Estadual de 1 2 Grau Pedro Americo. 

Coordenacao: Superv isora e s t a g i a r i a 

1 - P a r t i c i p a n t e s : E s t a g i a r i a s , pro fessores , alunos e 

f u n c i o n a r i o s . 

2 - Assunto: "A C o n s t i t u i n t e " 

3 - Ob j e t i v o s : Most rar a impor tanc ia da Cons t i tu i cao no 

p a i s . 

I n c e n t i v a r o in t e resse do pro fessor sobre 1 

a C o n s t i t u i n t e na educacao. 

4 - Metodolog ia : 

- L e i t u r a 

- Biscussao da p l e n a r i a 

5 - Ava l iacao : V e r i f i c o u - s e o comparecimento dos d i s c e n - 1 

t e s , docentes e f unc i ona r i o s havendo in t e r esse por ' 

pa r t e de t odos . 

Con.tudo a p a l e s t r a f o i exce lente , os pales_ 

t r a n t e s conseguiram prender as atengoes de todos e 

captar as mensagens o f e r ec ida pelos p a r t i c i p a n t e s . 

Ca jaze i ras , 10 de novembro de 1986. 

B i b l i o g r a f i a : llundo Jovem, Por to A legre , 1 

Ano OT, TT2 179, marco 86. 

A p o s t i l a s . 
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A hist6rfa nos diz que o Brasil tornou-se in -
dependente de Portugal no dia 7 de setembro 
de 1822. Este fato levou o Brasil a elaborar 
uma Constituicao propria, com leis diferentes 
das de Portugal, as quals sempre estavamos 
sujeitos. D. Pedro I convocou, entao, elel-
coes para escolher os membros da Assem
bleia Constituinte. A eleicao era indireta e em 
dots turnos. Todos os brasileiros e Portugue
ses naturalizados podiam votar e ser votados. 

Na pratlca, porem, o voto era censitario, is-
to e, diferenciava os cidadaos pela posse. Por 
exemplo: para votar em deputado tlnha que 
comprovar renda anual superior a 100 mi l 

rats, em senadcruma renda de 800 mi l reis por 
ano. Este criterio excluia a maloria da popu
lacao do direito ao voto. Participaram da vo-
tacao apenas 4% da populacao: os latifundia-
rios e comerciantes. 

Devido a conflitos e desentendimentos en
tre Jos£ Bonifacio e D. Pedro 1, o imperador, 
nao querendo submeter-se as decisoes da 
constituinte e alegando desordem, resolveu 
dissolver a Assembleia Constituinte, porque 
esta nac lhe atribuia poderes especlals. No-
meou, entao, um grupo de sua confianca para 
elaborar a Constituicao, com participacao di 
reta do pr6prio imperador. 

Algumas caracteristlcss fissta 
Constituicao, que representou 

a vitOria do imperador e do "partido portu-
gues": 1) Poderes especiais ao imperador, co-
mo: dissolver a camara; baixar decretos; no-
mear senadores; nomear e demitir ministros 
de Estado; suspender magistrados; aprovar 
ou suspender as resolucoes dos Conselhos 
Provinciais; perdoar ou moderar as penas i m -
postas pela Justica; conceder anistia; cr iar 
um conselho de Estado com membros v i -
talicios; convocar, adiar e prorrogar Assem-
bieias Gerais. 2) CriacSo de quatro poderes: 
Executivo, Leglslativo, Judiciario e Modera-
dor. Este ultimo, com poderes especiais ao 
imperador. Alem disto, esta Constituicao ga-
rantiu e previu: o direito de propriedade (sem 
limites); cargos vitalicios aos senadores; l i -
berdade de pensamento e de imprensa; a re l i 
giao catolica como religiao oficial do pais f lg-
norando todas as outras crencas); abclic§o da 
tortura e dos acoltes e igualdade de todos pe-
ranteaiei . 

1391 
Em 1899, os militares e e classe media to-

maram o poder, acabaram com o Imperlo 
I viciado e corrupto) e proclamaram a Repu-
blica ficando o Marechal Deodoro da Fonseca 
com o governo provisorio. Com Isso mudou o 
quadro politico, economico e social do pais. 
Isto exigiu uma nova Constituicao, adequada 
a nova realidade. 

0 Marechal Deodoro da Fonseca nomeou 
uma comissao de cinco membros (os notaveis 
da epoca), todos juristas ou lntelectuais da 
classe media, sob a presidencia de Rui Barbo-
sa, para elaborar um anteprojeto constltuclo-
nal, como ponto de partida para os debates da 

Lauricio Neumann * 
Assembleia Nacional Constituinte, convocada 
para dezembro de 1890. As eleicoes para esta 
constituinte so aconteceram no dia 15 de se
tembro de 1890. Enquanto isso, o Marechal 
Deodoro da Fonseca balxou um decreto colo-
cando em vigor o anteprojeto dos cinco nota
veis como Constituicao Provisdria, a qual 
acabou sendo, mais tarde (1891), a Constitui
cao definitiva. 

Neste processo constituinte a maiorla da 
populacao (97%) ficou fora da escolha dos de-
putados constituintes. Estavam proibidos de 
votar as mulheres, os analfabetos, os solda-
dos, os religicsos, os indlos, os mendigos e os 
menores de 21 cuos. O voto nao era secreto. 
Por Isso e possivel lmaglnar como os "coro
nets" da terra eos "baroes" docaf6 organlza-
ram as campanulas e controlaram a boca da 
urna, atraves do chamado "voto de cabresto" 
ou "voto de curra l " . E como o povfio nao po
dia partlclpar da eleicao, os latifundiarios, os 
comerciantes. os empresarios e os oficiais 
militares se encarregavam de eleger os depu-
tados constituintes do seu interesse. O detalhe 
maior 6 que esta Constituicao entrou na hlsto-
ria como sendo uma Constituicao Promulga-
da, isto 6, popular e democratica, fruto de 
ama Assembleia Nacional Constituinte. 

Algumas caracteristlcas 
desta Constituicao: 

O pais foi transfcrmado numa federacao, d l -
vidido em 20 Estados e governado por um sis
tema presidencialista; o presidente e eleito 
pelo voto direto, menos o primeiro, que foi es-
colhido pela Assembleia Nacional Constituin
te, com mandato de quatro anos, sem direito 
de reeleicao; acabou o voto censitario. Com 
isto todo cidadao pode votar e ser votado sem 
restricoes de renda; as mulheres, os analfabe
tos, soidados, religiosos, indios e mendigos e 
menores de 21 anos contlnuavam sem o d i re i 
to de votar e ser vctado; o mandato dos depu-
tados foi fixado em tres e o dos senadores em 
nove anos; direito absoluto a propriedade; foi 
criado o Supremo Tribunal Federal; a re l i -
giSo cat61ica deixou de ser a religiao oficial e 
o ensino publico passou a ser nao rellgioso; os 
Estados tern autonomla para fazer suas pro-
prias leis, eleger seus governadores, fazer 
emprestimos no exterior, decretar impostos e 
ter a sua disposicao as forcas militares para a 
seguranca; o presidente da republica tern to-

dos os poder 
caso de mov: 
dSncia dos Est 
lnvasao estran 
projetos de lei 
embaixadores; dlrel 
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de psnsamento, imprensa sem cencura, sign 
de correspondencia e "habeas corpus" (qui 
pennite apenas ao juiz relazar o pedldo d< 
prisao is uma pessoa, quando nflo "or fla 
grante). 

Como vimos, esta Constituicao acabou corr 
o imperio e o poder absoluto e autor i t i r i o do: 
imperadores. Introduziu a Repitblica com c 
poder presidencialista. Teoricamente, um 
grande mudanca. Na pratica, pouco cu c&asj 
nada mudou, pois disfarcadamente urna ou 
traol igarquia , lstoe, um oulxo grupo de bur 
gueses latifundiarios, comerciantss. empre 
sarios e oficiais militares se Instalaram no po 
der e comecaram a mandar. E o pcvo da Re 
publica continuou sendo o m^smo povo espec 
tadcr, marginallzado e sacrlficado do IrnpS 
ric, com seus movimentos reprimidos e ca| 
Dais de organizacSo destruidos. 

Esta Constituicao de 1831 e um exemplo c!a 
ro disso, assim como cs traballiadores na; 
participaram da escolha dos constituintes, ds 
mesma forma os trabalhadores foram es 
quecldos na Constituicao. Haja vista que £ 
Constituicao nao se refere aos dlreitos socini: 
dos traballiadores. 

O Inicio do seculo se caracterlzou por u,r 
acelerado crescimento Industrial ncs grandes 
centres urbanos. Como conssquencia, aumen-
ta rapida e desordenadamente a pcpulacSc 
urbana com todos os seus problemai socials e 
sanitarics. Se agravaram os movimentos da 
rebelaia, exlglndo reformas economlcas e so
cials. Surglram as greves, Inclusive a pr imei -
ra greve geral do pais (1917), reivindicando 
melhores condicpes de trabaiho e melhores 
salarlos, que ha 10 anos nao eram reajusta 
dos. Paralisaram as fabrlcas, os moinbos, as 
ferrovias e os bondes. Houve scque." a arma-
zens, padarias e caminhCes, i proeura de all 
mentos. Inclusive ja se falava em asiTubar o 
sistema capitalists e lmplantar o socialismo. 
O movimento dos trabalhadores foi vlolenta-
mente reprimldo e tratado ccmo "caso de 
policia", pois'no entender das autoridades, 
estava provocando a desordem social. 
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Como conseqiiencia da industrializagao, 
:esceu a organizacao da classe operaria, 
las tambem cresceu a forca dos patroes das 
ibricas que,aos poucos, abalaram o dominio 
os coroneis do campo. 
Os Industrials, com seu dlscurso bonito, 

jnseguiram conversar os operarios que 
polaram a rebellao que se chamou "Revolu-
ao de 30", atraves da qual a burguesia indus-
•ial tirou o poder das maos da oligarquia l u 
l l . Em outras palavras, a cidade derrotou o 
ampo. 
Getulio Vargas, representando os interes
ts da industria e do comercio, assumiu pro-
^soriamente o poder. Este, imediatamente, 
•chou o Congresso e terminou com os parti 
es politicos. Em lugar deles, nomeou conse-
os tecnicos que passaram a responder pelos 
versos ramos da economia. E m todos os Es-
,dos foram norneados interventores fede-
tis. 
Em maio de 1933, Getulio Vargas convocou 
> eleicSes para a Assembleia Nacional Cons-
'uinte. Apesar do voto ser secreto, o resulta-
•o das eleicoes mostrou a forca do poder eco-
imico: "dos 254 deputaaos constituintes elei-
,s, 214 representavam os interesses dos in-
istriais, comerciantes. proprietarlos de ter-

e, em pequena escala. o movimento tenen-
jta. A novidade foi a participacao de 40 de-
itados eleitos por sindicatos e associacoes 
• trabalhadores" <A Constltulcfio e os 
•abalhadores, Dieese, Educacao Sindical I , 
25), 
A maioria destes deputados eram mineiros, 
ulistas, baianos e gaiichos conservadores, 
e reforcaram o poder de Getulio Vargas, 
nfirmando-o presidente da Republica apos 
:onclusao dos trabalhos da Constituinte, em 
'A. 

Algumas caracterlsticas 
desta Constituicao. 

Dots pontos marcaram esta 
jtistituicao: a organizacflo da expansao in -
:strial e a organizacao social atraves dos be-
ficios sociais concedidos aos trabalhado-
s: l ) quanto a industrlalizacSo: direito do 
verno de estatizar as industrias por motl-
s de interesse publico; nacionalizacao pro-
essiva dos bancos e empresas de seguro; 
ltrole nacional sobre as fontes energeticas 
mpresas de expleragao mineral. 2) quanto 
irgantzacao social: o salario minimo capaz 
satisfazer as necessidades baslcas dos tra-
hadores, segundo as condicoes de cada re-
o; Jornada diaria de oito horas de trabalho; 
ouso renumerado; ferlas remuneradas; in-
lizacao ao ser despedido do Irabalho sem 
fa causa; reconhecirnento dos sindicatos e 
cciacoes profissicnais; justica do trabalho 
jstica eleitoral: proibicao da diferenca de 
jrio para o mesmo trabalho; assistencia 
lica, dentaria e previdencia social e ga-
tia de estabiiidade de emprego. 
idisciitivelmente, esta Constituicao, de ca-
r bastante liberal, assegurou uma serie 

Jireitos sociais aos trabalhadores, antes 
pre ignorados. Porem, contraditoriamen-
)roibe a livre e autonoma organizacao dos 
lalhadores atraves de sindicatos e asso-
oes. 

1937 

Brasil com a Constituicao de 1934 nao encon-
trou ambiente favoravel para se manter por 
muito tempo. Com o crescimento da organiza
cao dos trabalhadores, os privi leges da bur
guesia comecaram a estremecer. Com o gol-
pe de Estado (1937), Vargas instala definiti-
vamente a ditadura no pafs, ou, como disfar-
gadamente foi chamado, o Estado Novo. 

Sem consul tar o povo, nem o Congresso e os 
partidos politicos e sem convocar uma As
sembleia Constituinte, Vargas, autoritaria-
mente, nomeou uma unica pessoa, o jurista 
Francisco Campos, para fazer a nova Consti
tuicao, inspirando-se na Constituicao da Polo-
nia (antes desta ser integrada no bloco socia-
l istaj , bem fascista, que passou a chamar-se 
"polaca". Esta Constituicao foi decretada no 
dia 10 de novembro de 1937. 

Algumas caracterlsticas desta 
Constituicao: o Estado se 

auto-intitula de bem comum de todos os cida
daos; o poder Executivo passa a ter poderes 
sobre o Legislativo e o Judiciario; o presiden
te tern poder de legislar por decretos-leis; 
ngida censura a imprensa, ao cinema e ao ra
dio; pena de morte para os crimes contra o 
Estado; os sindicatos passaram a ser contro-
lados pelo Estado; as greves foram proibidas; 
para os trabalhadores foi mantido o salario 
minimo, a previdencia social e a Jornada de 
oito horas de trabalho. 

regime social democrata implantado no 

1946 
is forcas arrn^dasTapoiadas pelos defenso-

res da iniciativa privada, como os fazendei-
ros, empresarios e comerciantes, derruba-
ram Getulio Vargas do poder no dia 29 de ou-
tubro de 1945 . 0 ministro Jose Linhares, do 
Supremo Tribunal Federal, assumiu proviso-
riamente o poder e convocou eleicoes para a 
presidencia da Republica, o Congresso e a As
sembleia Constituinte, no dia 2 de dezembro 
de 1945. Foram eleitos 320 deputados e sena
dores constituintes, a grande maioria vindos 
dos quadros burgueses, da classe dominante. 
E s t a Constituicao inevttavelmente seriamais 
favoravel ao capital do que ao trabalho. 

Algumas caracterlsticas 
desta Constituicao: 

manutencao do regime Republicano Federa-
tivo presidencial; autonomia dos tres Pode
res: Executivo, Legislativo e Judiciario; l i m i -
tacao da autonomia e do poder dos Estados e 
municipios, e centralizacSo do poder e das de
cisoes no governo federal; eleicoes diretas pa
ra todos os cargos; voto secreto e universal, 
mas sem a participacao dos analfabetos, sol-
dados, reiigiosos, indios e mendigos; preser-
vagao da estrutura da propriedade da terra; 
estab lidadede emprego e assistencia aos de-
sempregados; salario minimo e salario igual 
para trabalhos iguais; participacao nos lucros 
das empresas (que nao foi regulamentado); 
direito a greve (com os sidicatos amarrados e 
controlados pelo Estado); educacSo como di 
reito de todos; ensino primarlo obrlgatdrio e 
gratuito; ensino gratuito para todos os outros 
niveis quando comprovada lnsuflclencia de 
recursos. 

i . . i, . i ' . v III l l i " ,, • / 

Apesar das dificuldades e do controle, as or-
ganizacoe».reivindicativas dos movimentos 
populares e sindical encontram eco no presi
dente Joao Goulart, que assumiu em 1961, 
com a reniincia de Janio Quadros. Os mi l i ta 
res que viam nos movimentos populares e sin
dical intencoes comunistas que poderiam 
abalar a estrutura de poder e do capital, apro-
veitaram a situacao para aplicar o goipe de 
Estado, no dia 31 de marco de 1934. 0 General 
Castelo Branco assumiu o poder em norne das • 
Forcas Armadas. 0 "Comando Supremo da 
Revclucao" baixou o Ato Inst i tut ional n? 1 , , 
que. entre outras medidas, fechou o Congres
so e atribuiu aos militares o poder ds fazer 
uma nova Constituicao. Por isso, em 1956, o 
general Castelo Branco encomendou ao m i 
nistro da justica, Carlos Medeiros Silva, uma 
nova Constituicao. 

Algumas caracterlsticas 
desta CoasUtdgao. 

0 Comando Supremo da 
Revolucao nao precisa submeter-s'e a justica 
comum; os Tribunals militares tern direltos 
de julgar os civis; atribui ao Executivo o po
der de legislar por decretos-leis; estabelece 
eleicoes indiretas para Presidente d.e Repu
blica; foi mantido o "habeas corpus" e o man
dato de seguranca; foi extinto o direito de gre
ve e a liberdade partidaria; os sindicatos con-
tinuaram atrelados ao Estado. 

Ap6s Castelo Branco, assumiu o poder o Ge
neral Costa e Silva que decretou o Ato Institu-
cional n? 5 (13/12/68), que instalou o terroris-
mo de Estado no Brasil . E m 196S, com a mor
te de Costa e Silva, aconteceu um novo goipe 
dentro do goipe, pois os militares Impediram 
que o vice-presidente, Pedro Alelxo, que era 
civil , assumisse o poder. As Forcas Armadas 
(Exercito, Marinhg e Aeronautica) tornaram 
o poder e, em 17 de outubro de 1969, decreta-
ram a Emenda Constitucicnal n? 1, atraves 
da qua! juntaram todos os Atcs Instituclonais 
a Constituicao de 1967. Na pratica estava-se 
decretando uma nova Constituicao que oficia-
lizou o arbitrio do regime mi l i tar no Brasi l . 

A diseussao sobce a constituinte j a cornecou 
em 1977, quando a Ordem dos Advogados dc 
Brasil (OAB) liderou o movimento em favor 
do ordenamento Juridico-lnstitucional do 
pais. Porem, no governo do presidente JoSo 
Batista Flgueiredo (1979/85) surglram outras 
questoes, como a reformulacao partidaria em 
1S73, a lei da anistia restrlta para os presos 
politicos em 1979, as greves dos metalurgicos 
do ABC paulista em 1980, a mudanca da lei da 
Seguranca Nacional, as eleicoes diretas para 
governadores em 1982, a campanha nacional 
pclas eleicoes diretas em 1984. Com isto, a 
questao da constituinte foi um tanto desvlada, 
abafada e deixada em segundo piano. O movi
mento ressurge com todo o vigor em fins de 84 
e 85 atraves do programa eleitoral da Tancre-
do JWeves que prometia a Constituinte para le
gislar a Nova Republica. 

Com a aprovacao da Emenda constitucio-
nal pelo congresso, a Assembleia Nacional 
Constituinte se reunlra no dia l". de fevereiro 
de 1987, com constituintes eleitos em 15 de no
vembro de 1986. 

* LaurieJo Ksuinana 6 professor das disciplines de 
Estudo de Problemas Braslleiros, na PUCKS, e Hu
manisms e Tecnologla, na UNISINOS, SSo I^ecpal-
do, RS. 



TEMA: Hig iene 

IOCAL: Escola Es tadua l de l 5 Grau Pedro Americo. 

DATA: 1 8 de novembro de 1986. 

H0RA: 15:00 h s . 

PAUTA 

1 - Ob je t i vo do debate 

- D i s c u t i r sobre h i g i ene 

2 - Metodolog ia 

- Conversando informalmente 

- Expl icacao sobre a impor tanc ia da h i g i ene no corpo, 

nos a l imentos , na agua, na casa e t c . 

- Explanacao sobre as doencas que a f a i t a de h i g i e n e ' 

a c a r r e t a . 

AYAIIACIO 

- 0 debate movimentou mui to a turma onde gerou um c l i 

ma de in te resse e pa r t i c i pagao atraves de perguntas 

p e r t i n e n t e ao assunto . 

E s t a g i a r i a : Barbara Mar ia Pernandes (Supervisao Es-

c o l a r ) . 

Cajaze i ras , 18 de novembro de 1986. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE FOEMA$XO DE PR0EES30RES 

ESTAGIO SUPERVISIONADO "^^Sfe* 

Cono aluno esperancs suas con t r ibu igoes ao responder este 

Ques t i onar i o , para s u b s i d i a r o desenvolv inento do nosso t r a b a 

l h o . 

PERGUNTAS 

1*) Voce estudante^diante do Professor cono se sente? 

2s) A l e i t u r a esta sendo un f a t o r p r i n c i p a l na escola? porque? 

3'--) A f a l t a de una B i b l i o t e c a en sua escola inpede seu conheci 

nento a l e i t u r a ? porque? 

43) No seu ponto de v i s t a ex i s t e a u t o r i t a r i s n o na sua escola? 

5s) Cono esta sendo a sua aprendizagem ate o nonento? 

Boa Sorte 

k. 



/ 
Hespostas do ques t i ona r i o ap l i cado aos alunos 

da escola Pedro Americo. 

E i z uma aglomeragao destas a t i v i dades a p l i c a -

da em se.la de a u l a , em suma o b t i v e : 

1 - Que o re lac ionamento de aluno X p ro f essor 

e bom, e que o aluno cont inua com a mesma 

v isao que o pro fessor e o mel l ior . 

2 - P icou c l a r o que a l e i t u r a e o f a t o r p r i n 

c i p a l dentro da esco la . 

3 - Com a b i b l i o t e c a as condigoes seriam me 

lbores no sent ido de conhecer outros l i 

v ros a nao ser a c a r t i l h a , e habi tuarem -

se a l e i t u r a . 

4 - E x i s t e , po is deve r ia haver mais espago 1 

aos a lunos , para podermos p a r t i c i p a r sem 

d i s t i n g a o pro f essor S a luno . 

5 - 0 n i v e l aprendizagem esta atendendo ao 

alunado. 
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