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I - RELATORIO 

Varias consultas tern chegado a este 
Conselho sobre a situa!;ao de egressos 
de cursos de 2.c grau cujos curriculos 
minim os propostos pelo Parecer n,o 45/72, 
posteriormente, sofreram altera!;oes quer 
de denomina!;ao, quer de componentes 
curriculares, representadas pela modifi
ca!;ao da materia ou das discipIinas que 
os integram. 

E preciso nao esquecer que 0 Pare
cer n.o 45/72 foi 0 primeiro documento 
de carater doutrinario sobre a nova or
dem educacional que a Lei n.o 5.692/71 
estabeleceu quanto a. profissionaliza!;ao. 
Nao teve aquele Parecer nem a inten
!;ao de esgotar todas as possibllidades 
de habiIita!;oes profissionais que se abri
gam no campo do 2.° grau; nem de se 
constituir em catalogo fechado. Ao con
trario, diz textualmente 0 Parecer n.o 
45/72 : "A llsta de habilita!;oes do Do
cumento, grupadas, conforme a lei, em 
conjuntos de "habilitac;oes afins" (art. 
4.°, § 3.°) deve ser considerada como 

aberta, exemplificativa :  Ira sendo am
pliada a. medida em que forem apare
cendo novas tecnicas e habilita!;oes, ira 
sendo modificada no conteudo das j a  
apresentadas segundo as eambiantes e 
velozes transforma!;oes da tecnologia". 

"Mas nao somente os avan!;os da 
tecnologia imporao modifica!;oes no eon
teudo das tecnicas e na Iista de ofertas ; 
prescreve a lei que as habilita!;oes pro
fissionais devem ser fixadas pela eseo
la "em consonancia com as necessida
des do mercado de trabalho local ou re
gional, a. vista de levantamento perio
dicamente renovados" (art. 5.0, § 2.°, 
letra "b") . Estes dois elementos de mu
dan!;a - avanc;os da tecnologia e mu
dan!;as no mercado de trabalho - j us
tificam que se estabele!;a, j unto ao De
partamento de Ensino Medio do MEC, 
urn laboratorio permanente de curri
culos para a area tecnica, como sugere, 
in fine, 0 Documento tantas vezes cita
do. Na verdade, para eitar os proprios 
termos de trabalho, cabe ao Departa
mento de Ensino Medio "coloear-se em 

(>t) Extrafdo do Oocumento n.O 199 - Pags. 26, 27 e 28. 
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condigoes de atender ao Conselho Fe
deral de Educagao e aos Conselhos Es
taduais nas suas necessidades de estu
dos fundamentados na pesquisa e ex
periencia sobre 0 assunto, alem de pro
ver os seus estabelecimentos de dados 
que lhes permitam exercer a responsa
biUdade de elaborar curriculos adequa
dos a realidade e ao nivel dos educan
dos". E mals.: 

"Nas llstas do Documento, 0 curri
culo minimo e a carga horaria da parte 
de forma gao especial devem ser cons!
derados como obrigatorios ; j a  a dispo
sigao e distribuigao das disciplinas, tan
to da parte de forma gao especial quan
to da de educagao geral, sao sempre 
exemplificativas, hipoteses de trabalho, 
para composigao dos curriculos plenos. 
A escola tem liberdade de compor tais 
curriculos por outra forma, conforme 0 
plano e as possibiUdades do estabeleci
mento" (art. 8.°) . Alnda na parte de 
educac;ao geral, e preciso ter presente 
quanto prescreve 0 art. 6.0, § 2.°, da Re
solugao n.o 8 do CFE, sobre 0 nucleo 
comum. 

No ensino de 2.° grau, admitir-se-ao 
variagoes nao somente de carga hora
ria como do numero de periodos letivos 
em que seja incluida cada disciplina e, 
eventualmente, area de estudo ou ati
vidade". 

Por outras palavras, como ja admi
tia 0 § 5.° do art. 49 da L . D . B . ,  no caso 
da Instituigao do seu chamado "curso 
pre-tecnico", uma escola pode concen
trar, em regime intenSiv�, as materias 
do nucleo comum no inicio do curso de 
2.° grau, para se dedicar depois total 
e unicamente · a area de formagao es
pecial". 

Tinhamos entao todos consciencia 
que se fazia imperiosa uma mudanga 
no ensirlO' 

medio brasileiro, que se mos
trava intocado mesmo depois . da Lei 
n.O 4.024/61. Era preciso que se carac
terizasse essencialmente uma nova ati
tude da educagao. Esse foi, po): exce-

lencia, 0 primeiro papel que coube ao 
Parecer n.o 45/72. 

Seria, po rem, de estranhar-se que 
seis anos apos a vigencia da Lei n.o 
5 . 692/71 nao tivesse este Conselho cum
prido a parte que the caberia nas reco
mendagoes contidas no ja. mencionado 
Parecer. Os inumeros Pareceres prola
tados por este Conselho, criando novas 
habilitagoes profissionais ou reformu
lando algumas das propostas no Pare
cer n.o

· 
45/72 sao a demonstragao da 

afirmagao gradativa que se vai fazendo 
da profissionalizagao, que ainda nao 
esta implantada, mas, vai se firmando 
a medida que os educadores vao adotan
do uma nova atitude diante das suas ta
refas, tornando-os elementos conscien
tes e atuantes no processo de mudanga 
do homem e da sociedade - elementos 
conscientes de seu papel no empreen
dimento educacional. 

Entretanto, as dificuldades sao mui
tas desde a do conhecimento imediato 
pelas escolas dos Pareceres deste Con
selho, ate a propria inadimplencia das 
administragoes dos Sistemas de Ensino, 
cuj as equipes tecnicas, as vezes, muito 
heterogeneas nao representam 0 elemen
to orientador e estimulador de mudan
gas. Ate as dificuldades encontradas, ou 
a falta de convicgao em relagao a pos
siveis mudanc;as sao um entrave e um 
obstaculo a instala�o de uma nova or
dem educacional. 

Estamos, assim, diante de uma situa
gao de fato ; muitas escolas lamentavel
mente ainda desconhecem os novos Pa
receres deste Conselho, muitos curriculos 
continuam pres os aos esquemas exem
plificativos do Parecer n.o 45/72, muitos 
diplomas nao estao atualizados a luz das 
novas doutrinas emanadas deste Conse
lho. Ora, toda reforma sera. boa na me
dida em que for autentica e representar 
um aperfeigoamento continuo associa<;lo 
a responsabUidade etica do educador. 
Alnda que, de forma lent.a • . 11. j..el 0.0 
5.692/71 val - se implantando no Pais. Os 
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seus mais acirrados inimigos, os como
distas, os am antes da rotina, mesmo 
esses, come gam a sentir que nao podem 
fazer da lei letra morta. Ha colocagoes 
que hOj e ninguem mais contesta, ainda 
que, como diz 0 Prof. Aluisio Boynard, 
pela intuigao de - que colocar-se con
tra a reforma de ensino e atitude inte
lectualmente comprometedora". A edu
cagao centrad a no aluno, 0 respeito as 
diferengas individuais, a educagao como 
atividade planejada, 0 curriculo como 
urn conjunto de experiencias propicia
das ao educando pela escola a luz dos 
obj etivos educacionais selecionados como 
os melhores na circunstancia de cada 
escola, a avaliagao como elemento con
trolador da quaUdade do ensino-apren
dizagem, que passa a utilizar suas in
formagoes para imprimir-se a indispen
savel dinamica, 0 carater nao seletivo 
da escola, a essencialidade do "apren
der a aprender", 0 desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos como ob
jetivo precipuo da educagao - tudo isto 
nao pode ser contestado. 

Resta, portanto, a esse Conselho a 
atuagao ou melhor, 0 grau de prepar� 
ou despreparo que tern os educadores 
para aplicar a lei? Devem os alunos so
frer punigoes porque aqueles que os es
tao educando nao puderam diligenciar 
sua atualizagao? Certamente nao. 

II - VOTO DA RELATORA 

Pelo exposto e considerando que 
muitas escolas ainda nao atualizaram 
seus curriculos profissionais a luz dos 
novos Pareceres deste Conselho, pro

pomos : 

1 - que em carater transitorio se
j am consider ados validos os curs�s ini
ciados antes de 1978 que mantem os 
curriculos profissionalizantes com as no
menclaturas e componentes curriculares 
identicos aos propostos no' Parecer n.o 
45/72, regime em que os alunos conclui
rao esses cursos. 

2 - Que seja remetido aos Conse
Ihos Estaduais de Educagao, depois de 
devidamente homologado pelo Sr. Mi
nistro da Educagao e Cultura 0 presente 
Parecer com a relagao anexa de todos 
os novos cursos profisionalizantes de 2.° 
grau que passaram a integrar 0 Parecer 
n.o 45/72 ou modificaram curriculos in
tegrantes daquele Parecer. 

3 - Que seja recomendado aos 
Conselhos Estaduais a necsesidade de 
ampla divulgagao desses novos curri
culos. 

4 - Que a partir de 1978, seja re
comendado as escolas que os curriculos 
de todos os cursos profissionalizantes de 
2.° grau na 1.8 serie deverao estar adap
tados aos novos curriculos. 

5 - Que 0 orgao proprio do MEC, 
encarregado do registro de diplomas de 
2.° grau, aceite como validos os cursos 
iniciados antes de 1978, cuj os curriculos 
estej am identificados com 0 Parecer n.O 
45/72, remetendo aos respectivos Conse
Ihos de Educagao expediente que os 
alerte para as providencias a serem to
madas j unto as escolas que ainda nao 
tenham adaptado os curriculos fixados 
no Parecer n.O 45/72 e que sofreram al
teragoes posteriormente. 

III - CONCLUSAO DA CAMARA 

A Camara de Ensino de 1.0 e 2.0 
Graus acompanha 0 voto da Relatora. 

Sala das Sessoes, em 13 de abril de 
1977 - Paulo Nathanael Pereira de 
Souza - Presidente, Edilia Coelho Gar
cia - Relatora. 

IV - DECISAO DO PLENARIO 

o Plenario do Conselho Federal de 
Educagao, acolhendo 0 Processo s/n.o, 
originario da Camara de Ensino de 1.° 
e 2.° graus, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conclusao da Camara, tomada 
nos termos do voto da Relatora, referen
te aos curriculos fixados pelo Parecer 
n.O 45/72 ou que 0 integraram. 
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