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A egtrutura do Enslno de 19 e 29 Graus funda-se na 1d61a de
lntegragio: lntegragEo vertlcal dos graus escolares e lntegragiol
horizontal da npdalldade de habllltag5o ern que 6stes diverslfl-
cam.

A escada de escolarlzacio constltul um todoso que ocorre em
{EG&-+

qualquer de seus pontos repercute nos demals ou je 6 repercussEot
de ocorr6ncla verlflcada ponto anrterlor.

A dlvlsio em , s6rente se expllca por motl
vos s6elo-econ6mlcos.Refletlndo lnlclalnnnte a estratlflcagio so-
clal, era tende numa segunda fase, a lndicar apenas o "grau"de es
colarlzagio que uma socledade pode oferecer a todos e a segrmentos

Progresslvalente mals reduzldos da sua populagio.Desaparecendo a
llmltagio externa, a lntegrag5o vertlcal se faz naturalmente.

,Dq?..s_ 
gr,$eng*&r,J'n,etrFa&s"4tr.,Xau6es. em grande parte convergen

tes, estio na Lase dessa lntegragEo. A prlmelra sltua-se no malor
do desenvorvlmento s5clo-econ6mlco, que val lncorporando E f6rga
de trabalho e de consumo ampros segrmentos da populagio, antes ma!
glnallzados, para os quals a Educag5o jE serge como necessldade 1
medlata; e a segunda ldentlfica-se com a evolugio dos conheclmen-
tos detcrmlnando novas tEcnlcas de produgio e formas de vlda, num
mundo governado pela c16nc1a, que tornam lnsuflclente a tradlclo-
nar educagEo prlm6rla como preparo mlnlmo do honem comum.

I*g*g-*n$e8J( **sccJms, gue atcnde
ji agora a um lmperatlvo constltuclonal, deve corresponder uma
lntegragEo horlzontal do enslno, com a conccntragio de rnelos para
una crescente dlverslflcagio de habilltaq6es.

o que delxarE de exlstlr 6 uma escola supostamente orlenta-
da para o prossegutnento de estudos a secund6rla - ao rado de
outra, 9u€ com esta nEo se comunlca, voltada pretensarnente para a
vlda a proflsslonal, com uma dlferenga entre ambas marcada pela
excluslvldade da formagio geral na prj.melra e especlallzada na
segunda.
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Num planejamento gj.cb;ii parece-nos licito cogitar de uma

terminalidade gei:al coincidente com as faixas etirias de surgi--
mento e cultivc das apt:-d6es e sp,:cifj.eas, porque s6 entEo 6 que

existem condig6es de trein;r.irl*nio para o trabalho.
A16m dessa, por6m, haver& uma terminalld,ade real dl,tada pe

las capacidades j.ndividuais ou pelas possibllidades de cada sls-
tema.

Em qualquer caso, a escolarizagEo revestiri um sentLdo tan
to mais terminal quanto menos ccntlnua se apresente, e vlce-ver-
sai a que talvez se possa generalizar no principio de gue a ter-
mlnalldade 6 lnversamente proporclonal i continuldade, e esta i-
quela.

" Num sistema ideal em que todos conclulssen. :studos supe-
rlores - observa o Conselho Federal da Educagio na sua Indlcagio
nQ 48/67 s5 6sses em rigor serLam terminals; mas onde apenas

se alcance o primeiro grau escolar, o ensino ji ter6 de ser plo-
namente terminal".

Da impossibilidade de se possuj.r um estabeleclmento pnQgto

para cada habilltagEo ou ord,em de habllltag6es aflns, decorre a

necessidade de uma raclonallzagEo fundada na integragEo horLzon-
tal das habilltag6es e das instituj.g6es que as mlnistram.

Asslm, o ensino se construLri s6bre uma base de estudos ge

rais e comuns que se abrlri num leque de tantas habllitag6esrde!
tre as suscetivels de desenvolvlmento a 6sse nlvel, guantas fo-
rem as reclamadas pelo mercado de trabalho. A maior racionali-
zaqio permitir6 que o aluno tenha perto de si as "ofertas" a se-
rem combinadas.
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magEo de. seus.-alunqgr-I9.1-s_ para isso preclsa ser riqulsllma

ORGAI{IZAqEO E FUNCIO}IAMENTO DO ENSTNO DE 19 E 29 GRAUS

n plena utillzag5o dos recursos materiais e humanos 6 o eg
foque que fundamenta a concentragio de rngios exp.r,.e,q.?*_*g*Att*..,J
da Lei 5692/7L.

#
O que se pretende 6 promover no rresmo estabelecimento, a o

ferta de modalidades dlversas de habilttag6es integradas por uma

base comum de estudos. Para tanto, admitem-se graus de integra--
tagao frslca, gu€ abrangem desde a reunl5o de pequenas escoLas em

unldad,es mais amplas, o empr6go da capacidade oclosa de umas pa-
ra suprlr defici6nclas de outras e a organizag6o de centros in-
terescolares 1rara, reunlr servigos ou estados comuns a v6rlos es
tabeleclmentos.

A ldEla de cooperagEo 6 fundanental. As escolas passario a

abrlrem-se para receber alunos de outros estabelecLmentos, de a-
c6rdo com as habilltag6es que cada escoLa tiver.

Esta 6 a id6ia de intercorq>lementarledade de melos.
Diflcilmente uma e-ggo_l.q pq{ef_i. seg _autg-s'gf i_c*!gn-te ga

DA S.E.C.

for-: _-

em

ES-qE:eF,.-aEg9""c"!.9.9 "gr T-g_pmg.asglmr e-_sta autqlsuflclpncla seria di
fIciL.

Ha tamb6m a posslbllidade da formagio especial ser minls--
trada por flrmas comerclals ou lndustrlals que reoeberlam alunos
para aprenderem e pratlcarem jE aguela profissio por Eles escoltd.

d,a. Estas flrmas fornecerlam certlflcados da lnstrugio all rece-
blda, 6ste serla reconhecldo oficlalmente pela escola onde o alg
no reallzou a educagio geral, bem como pelos SrgEos educaclonalg

A id6ia de concentragEo de melos pode ser e:qrllcada atravEs
dos gr6flcos abaixo:

O Grupo Escotar

filJTIl nscola PrLm6rLa Partlcu
lar

@ Glnasio



A - O Grupo Escolar tem uma biblloteea bem montada, a Escola PaE

tlcular tem espago e materLal de Educagio Fislca completo e o Gi
nEslo esti com seus Laborat6rios todos montados.

O aluno do Grupo Esco}ar lri fazer Educagio Flstca na Esco

Ia Prlmirta Partlcular e usari os laborat6rlos do Gln6slorenquan
to os glnaslanos usario a biblloteca do Grupo Escolar e assLm

sucesslvamente.
Estas tr6s escolas,

xo escolar "que obedecer6
egtas partes em comum.

trabalhando unldas, formarSo um conple
a um Reglmento comum que lri regular I

B - Neste caso hE uma lntegragEo par-
cial dos estabeleclmentos. A escola
cede parte de suas depend6nclas ao uso

dos alunos de outra escol:, j6 que o

resto do espago est6 tomado por seus

pr5prlos alunos.

C - Outra alternatlva:
As escolas se lntegrando com ou-

tras entidades que encarregam-ae da

parte de educagEo especlal. rsto favg
rece a que a escola, neste caso, nEo

necessltari contratar profess6res de

llngua e mfiglca.

D - 6ste graflco expllca a fomagio ae

um Centro Escolar.As tr6s escolasrrgg
nlndo condlg5es econ6mlcas, constroem
una blblloteca ou Salio Muslcalrou a-
lnda um Pavilh6o de Educaqio Flslca ,

conforme as necessldades para uso co-
mum das tr6s escolas.

G. E.
E.P.P.

E. A.

Grupo Escolar
- Escola Prlmirla Partl-

cular
EscoLa de Area
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Atualmente, as finlcas escolas que terlam condlq5es de ofe-
recer varlagio de Cursos profisslonais seriam os Glnislos Poliva
lentes, 6stes r corl a nova LeglsJ.agSo Educaclonal, passarS,o a ser
Escola de Arear gu€ lntegrada a outras escolas ou Grupos Escola-
res, formario o Ensino de 19 Grau.

O exemplo gue segue esclarece melhor:
As crlangas que concluem o enslno dado no Grupo Escolar rE

4 prlmelros anos de Enslno de J.9 grau, entrarEo na Escola de fire
d2 o rresmo acontecendo com os alunos da Escola Prlmirla Partlcu-
Iar.

tste grupo de escolas formari a chamada Unidade Integrada.
o nfimero de escolas que far5o parte de una Unldade l:iegrada se-
rE dltado pelo nfinero de aluno que cada Esco1a Trlbutiria prepa-
rari para a EscoLa de Area t at pela capacldade de rqcepgio de a-
lunos que teri esta 61t1ma.

Asslmr s€ a Escola de Area tLver vaga para I00 alunos, se-
rEo reunidas escolas que juntas tenham 100 aLunos para contlnua-
rem o Enslno de 19 Grau, da 5a. a 8a. s6rle.

Com esta medldar os autorldades vlsam evltar a necessidade
dos alunos reallzarem exames de selegio o que serla uma barrelra
na integr.agio vertical.
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