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APRESENTACAO 

Prossegue nosso Assistente — Dr. Carlos Correa Mascaro — na in- 
gente e penosa tarefa de satisfazer seus compromissos com a carreira uni- 
versitaria, de modo condicente com suas mais absorventes preocupagoes; 
fundamentar a a?ao pratica no conhecimento seguro que resulta de estudos 
objetivos, sejam quais forem as lutas e penas que tenha a veneer. De 
fato, nao seria facil encontrar linha mais conveniente e objetiva de agao 
que a dos estudos de financiamento a que ele se vem dedicando com afinco 
e objetividade, sem embargo das dificuldades de manipulagao dos dados, 
para, em seguida, isolar os fatos de sua ganga impura e confusa e rearti- 
cula-los, com os elementos conexos, de maneira clara e esclarecedora. 

Com muita freqiiencia aparecem, na literatura pedagogica e na im- 
prensa diaria, queixas e criticas a proposito da insuficiencia de recursos 
financeiros para os services escolares. Mas, nao sao de criticas e queixas 
que precisamos, pois que elas, muitas vezes, mal ajudam a resolver os 
problemas; o de que necessitamos, sao analises como a que se faz neste 
trabalho para apontar linhas racionais de agao a seguir. E na sua rota 
de estudos, o Autor vem penetrando cada vez mais fundo no assunto, 
oferecendo, em conseqiiencia, subsidies dos melhores para que os ocupan- 
tes dos postos de representagao popular na administragao publica possam 
agir, com a desejada coerencia, na linha dos pronunciamentos que porven- 
tura tenham feito, como candidates, nas campanhas politicas pela obtengao 
dos mandates de que estiverem investidos. 

* 
* * 

Nao devemos nem queremos deixar passar esta oportunidade para, 
em nome da Cadeira ide Administragao Escolarye Educagao Comparada, e 
da propria Faculdade, registrar de publico nossos agradecimentos aos ilus- 
tres participantes da Banca Examinadora, no exercicio de cujas fun?6es 
nos deram excelente colaboragao atraves do exame e critica deste trabalho, 
por ocasiao de sua defesa pelo Autor, visando a conquista da Livre-do- 
cencia: o Rev. Pe. Antonio da Silva Ferreira, da Faculdade Salesiana de 
Filosofia de Lorena, o Dr. Helio Duarte, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da U.S.P., o Prof. Paulo de Almeida Campos, da Faculdade 
de Filosofia de Niteroi e o Prof. Dr. Laerte Ramos de Carvalho, nosso 
colega, titular da Cadeira ide Historia e Filosofia de Educagao. 



Quando ha mais de tres anos foi lan?ado na colegao "Caderaos da 
Faculdade", sob o n.0 11, o trabalho "Problemas Educacionais do Muni- 
dpio de Sao Paulo" — esbogo reduzido, mas nem por isso menos incisivo, 
do atual estudo alentado do mesmo tema — encerramos nossa apresenta^ao 
com afirmagoes que julgamos dever repetir aqui, ao sair impressa esta 
oportuna monografia: 

"A escola brasileira nao tern sido feliz no lugar que ocupa 
na considerasao dos detentores do poder publico. Temos sido 
uma das nagoes que ainda nao tomaram consciencia da impor- 
tancia e repercussao dos servigos escolares no destino das gera- 
goes futuras. Mas, diga-se em abono dos nossos educadores e 
profissionais do ensino, essa infelicidade nao se explica pela 
falta de devotamento a pesquisa e a critica de situagoes, nem se 
funda no silencio imperdoavel dos tecnicos e estudiosos. Que os 
politicos aceitem, pois, a responsabilidade das mazelas pelas ati- 
tudes de ouvidos surdos, olhos cegos e maos ociosas que tem 
assumido em relagao a esses assuntos". 

Sao Paulo, julho de 1960. 

J. Querino Ribeiro 



NOTA EXPLICATIVA E AGRADECIMENTO 

O presente trabalho surge como prosseguimento dos estudos que 
iuiciamos com o levantamento a que procedemos sobre a participa- 
gao dos municipios do Estado de Sao Paulo na manutenQao e desen- 
volvimento do ensino, medida essa participagao pelo montante e cri- 
terio de distribuigao dos recursos financeiros reservados no orga- 
mento do ano de 1954 para esse fim. 

Ao tempo em que nos entregavamos a coleta da documentagao 
necessaria a elaboragao daquele trabalho, que veio a se constituir 
assunto de nossa tese de doutoramento, nossas vistas ja estavam 
voltadas, interessadamente, para o que se vinha passando nesta Ca- 
pital, mas decidimo-nos, conforme assinalamos, por nao inclul-la 
entre os municipios a serem estudados na ocasiao, pela obvia tipi- 
cidade dos seus problemas de desenvolvimento, pela sua condigao 
de sede do governo estadual, com o qual o do municipio mantinha 
as mais estreitas relagoes nos assuntos de interesse comum, pelo 
vulto de seu orgamento decorrente da coincidencia de se tratar do 
municipio em cujo territorio se assenta, ao mesmo tempo, a maior 
concentragao urbana do pais e o maior centro industrial do con- 
tinente. Por esses motivos, insistimos, "o municipio de Sao Paulo 
exige um estudo especial, distinto, trabalho que temos em elabora- 
gao como complemento deste" (1). 

fiste e o estudo complementar entao anunciado. Devemos con- 
fessar, desde logo, que ele surge diferente do que foi originalmente 
planejado. Ao tempo em que comegamos a estudar o problema da 
municipalizagao do ensino em Sao Paulo, estava em seu apogeu a 
atividade da Comissao de Convenio Escolar, instituida na Capital, 

(1) Mascaro, Carlos Correa — Municipio e Ensino no Estado de Sao Pau- 
lo. Boletim n.0 4 da Cadeira de Administragao Escolar e Educagao 
Comparada, n.0 242 da F. F. C. L. da U.S.P. — Sao Paulo e Publica- 
gao n.0 VI da Serie Inqueritos e Levantamentos do Centro Brasilei- 
ro de Pesquisas Educacionais — Rio de Janeiro — 1958. 
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para superintender a a<jao conjugada do Estado com a do Municipio 
em favor do ensino, de conformidade com o piano previsto em dois 
acordos celebrados entre os citados poderes govemamentais, um, 
de 14 de setembro de 1943, outro, de 28 de dezembro de 1949; e ja 
pendia dos referendos dos legislatives estadual e municipal o 
terceiro convenio assinado pelo Governador do Estado e pelo Pre- 
feito da Capital, em 9 de novembro de 1953, para substituir o firma- 
do no dia 25 de janeiro de 1952, em uma de cujas clausulas havia a 
primeira referencia expressa a municipalizagao do ensino primario 
na Capital. Esperava-se, apenas, a respeito do primeiro, o pronun- 
ciamento da Assembleia Legislativa e o da Camara de Vereadores. 
A ratificagao do Poder Legislative estadual concretizou-se com a 
Lei 2.815, de 27 de novembro de 1954, mas o mesmo nao se velificou 
no Legislative municipal, nascendo dai e de outros fatos que serao 
oportunamente lembrados, o conflito que deu origem ao sistema au- 
tonomo do ensino primario municipal, criado pelo Decreto n.0 3.185, 
de 2 de agosto de 1956. 

O fato novo forgou-nos a modificar o piano inicial tragado e o 
nosso pensamento no sentido de fazer das realizagoes decorrentes do 
Convenio Escolar o ponto central do trabalho, teve que ser abando- 
nado, cabendo o lugar a propria criagao do sistema de ensino mu- 
nicipal. Ocorreu-nos, ainda, a ideia da ampliagao do campo de nos- 
sas investigagoes para abranger um periodo mais extenso no tem- 
po, dentro do qual procuramos verificar se algum interesse mani- 
festou a municipalidade pela obra da educagao em geral e do ensino 
em particular, e, quando patenteado o interesse, as formas de sua 
apresentagao concreta e positiva. Por outro lado, a exposigao do 
tema vai precedida de uma introdugao em que abordamos alguns as- 
pectos particulares de interesse geral, relacionados com a municipa- 
lizagao tomada como orientagao politico-administrativa em nosso pais 
e encerramos o trabalho com um capitulo de critica e conclusoes em 
torno dos fatos e sobre eles, a luz de uma teoria da Administragao Es- 
colar como disciplina especializada no campo dos estudos sociais e 
pedagogicos. 

Assim sendo, o trabalho se compoe de quatro capitulos: 1.0.0., 
Introdugao; 2.0.0., Antecedentes; 3.0.0., Criagao do Ensino Prima- 
rio Municipal; e 4.0.0., Critica e conclusoes. 

Compreendendo o estudo o relato fiel e documentado de tudo 
quando nos foi possivel apurar revelando a atuagao de municipio 
tendo em vista o seu dever, imposto pela Constituigao Federal, de 
contribuir para a manutengao e o desenvolvimento do ensino, a do- 
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cumentagao de que nos procuramos munir e nos servimos foi toda 
colhida nas melhores e mais autorizadas fontes, que sao as proprias 
repartigoes estaduais e municipals, nos arquivos e servigos de do- 
cumentagao da Assembleia Legislativa, da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Educagao e suas dependencias, da Prefeitura Municipal, 
da Camara de Vereadores, da Secretaria da Educagao e Cultura, da 
Secretaria de Finangas, da Comissao de Construgoes Escolares, do 
Servigo de Ensino Primano do municipio de Sao Paulo, e, final- 
mente, tambem, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de 
Sao Paulo. 

Tratando-se de assunto que, pelo inesperado e pela recentidade 
das ocorrencias, despertou desusado interesse da imprensa, suscitan- 
do, mesmo, debates apaixonados e polemicos, registrados dia a dia, 
nos mais conceituados matutinos e vespertinos de Sao Paulo, gran- 
de parte da documentagao relativa aos capitulos 2.0.0. (segunda par- 
te) e 3.0.0. se constitui de reprodugao do que publicaram os diarios 
da Capital, noticiando ou comentando questdes de ensino, levanta- 
das pela participagao da municipalidade na estruturagao da rede es- 
colar instalada para servir a populagao da grande metropole em que 
se tornou, nos ultimos vinte e cinco anos, a capital bandeirante. 

O agasalho concedido pela imprensa aos movimentos em tomo de 
problemas escolares envolveu de certo modo e explicitou, pelo menos 
em parte, a opiniao publica e a de profissionais do ensino, ja que mui- 
tos jornalistas, que vem debatendo pelos jornais tais problemas, pro- 
vem dos grupos militantes do magisterio, titulares de cargos docentes 
ou de postos na administragao do sistema escolar paulista. 

Empenhamo-nos em colher sobre os assuntos tratados, de epoca 
mais recente, sem qualquer preferencia por esta ou aquela posigao, 
distanciando-nos da menor eiva de parcialidade, as noticias e comen- 
tarios, as entrevistas, reportagens e os editoriais estampados nos maio- 
res jornais de Sao Paulo. Buscamos ouvir as mais autorizadas pes- 
soas, capazes de nos dar valiosa contribuigao para a abordagem dos 
varios aspectos do problema em foco, como participantes indiretos 
nos eventos, ou responsaveis diretos pelos acontecimentos. Na es- 
peranga de have-lo conseguido e na espectativa de que nossos esfor- 
gos possam ser uteis ao estudo e as praticas de Administragao Es- 
colar em nosso Pais foi que nos animamos a escrever o presente 
relatorio pessoal em torno de um assunto a que se nao pode negar 
importancia no concerto dos problemas atuais de interesse publico 
nesta Capital e neste Estado. 

Nao obstante os esforgos dispendidos para reunir toda a do- 
cumentagao existente acerca dos fatos de que tratamos, e possivel 
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que alguma omissao tenha sido involuntariamente cometida, falha 
que seria imperdoavel se pudesse afetar as conclusoes. Grato nos 
manifestamos desde ja aos que, ainda agora, nos auxiliarexn a pre- 
encher lacunas porventura encontradas neste ensaio no campo da 
Administragao Escolar. 

* 
* * 

Quem quer que se empenhe na realizagao de estudos objetivos 
de natureza pedagogica e se decide pela abordagem de um tema de 
significado nacional, regional ou local, ha de armar-se adequada- 
mente para enfrentar numerosas dificuldades em varios terrenes, 
entre os quais poderiamos lembrar, a titulo de exemplo, o da biblio- 
grafia, o da documentagao, o da tradigao e dos habitos dominantes 
no seio do magisterio e entre especialistas. 

Kara e a bibliografia especializada de autores nacionais respon- 
saveis a respeito de problemas escolares brasileiros, conhecidos 
atraves do levantamento meticuloso dos fatos e suas inter-relagoes. 

Junte-se, a escassez das fontes disponiveis de consulta, a quase 
inacessibilidade da documentagao guardada nos arquivos e ainda 
por identificar, selecionar, e catalogar — tarefas basicas de compi- 
lagao que estao a reclamar dos orgaos oficiais de pesquisas a cons- 
tituigao de equipes especializadas capazes de contribuir para a su- 
peragao de tao lamentavel deficiencia. 

Os obstaculos, maiores, entretanto, encontram-se no ambito dos 
preconceitos e das pre-nogoes a erradicar, nao sem graves embara- 
gos, em virtude de uma velha tradigao que marca a preferencia dos 
nossos autores por temas universais e pelas abordagens teoricas —• 
situagao que, felizmente, tende, nos ultimos anos, a modificar-se, 
embora ainda lentamente. 

O estudo contido nas paginas a seguir, como se vera, reflete 
uma adesao deliberada a essa linha renovadora que, visando a mar- 
car a mudanga de orientagao dos estudos pedagogicos, nos parece a 
unica condizente com o momento que o pais atravessa — o da com- 
plexa crise de desenvolvimento de sua economia, com as reper- 
cussoes naturais dela decorrentes, inclusive nos setores das ativi- 
dades especificamente escolares. 

Nao alimentamos ilusoes quanto aos debates que a posigao que 
adotamos ao estudar a tentativa de municipalizagao do ensino pri- 
mario na capital de Sao Paulo possa vir a suscitar. Se isso aconte- 
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cer, nao nos surpreenderemos com a ocorrencia que nos parece de 
todo salutar e oportuna do ponto de vista do esclareceimento dos 
fatos mediante os quais se constituira um dia, em novas bases, a 
administragao escolar brasileira. 

* « 
♦ 

A conclusao deste trabalho, so se tornou possivel em virtude da 
valiosa ajuda recebida de todos aqueles a que recorremos e sem cujo 
auxilio seria improvavel, quando nao impossivel, reunir a documen- 
tagao indispensavel ao estudo dos fatos, sua critica e interpretagao. 

Foram muitas as repartigoes e autoridades, numerosos os cole- 
gas e amigos, como se vera, com os quais nos pusemos em contacto 
e, nao tendo outra maneira, seja de tornar publico o rol de colabo- 
radores, como de Ihes manifestar o reconhecimento de que se tor- 
naram, todos, de nossa parte, credores, aqui Ihes desejamos deixar 
consignados os sentimentos sinceros de nossa cordial gratidao. 

Ao Prof. Dr. J. Querino Ribeiro, pelo estimulo e pela orienta- 
gao com que nunca nos faltou durante o planejamento do estudo e 
sua preparagao; 

aos Engenheiros Jose Amadei, Rogerio Cesar Filho, Jose Olavo 
de Freitas; Arquitetos Raul Bolliger e Roberto Jose Goulart Tibau, 
ao Contador Celso Hahne, todos da Comissao de Convenio Escolar; 
ao dr. Jamir Tognini, diretor da Divisao de Expediente da Secreta- 
ria da Camara Municipal, ao dr. Paulo Fradique Santana diretor da 
Divisao de Documentagao Historica e Social do Departamento de 
Cultura; ao prof. Elisario Rodrigues de Sousa, como diretor da Di- 
visao de Ensino do Departamento de Educagao e Recreio, ambos da 
Secretaria de Educagao e Cultura do Municipio, ao prof. Paulo de 
Almeida Lencastre, diretor da Divisao de Relagoes Publicas da Se- 
cretaria da Educagao, ao prof. Eneas de Lima Amaral, presidente 
da Associagao dos Professores Municipais, a Licenciada Dinah de 
Matos Pimenta, chefe do Servigo de Orientagao Pedagogica do En- 
sino Primario Municipal, pelas informagoes que pessoalmente nos 
forneceram e pela documentagao que nos permitiram compulsar ou 
utilizar; 

ao Prof. Dr. A. de Almeida Jr. e ao dr. Paulo Duarte, pelos 
esclarecimentos que nos deram e pelas indicagoes que nos propor- 
cionaram; 
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ao Prof. Dr. Paulo Sawaya, e ao sr. Jack Fredrick Gebara, pe- 
las facilidades que, respectivamente como diretor e secretario- 
substituto da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da U. S. P., 
promoveram, para apresentagao datilografica e impressa deste tra- 
balho, 

aos Licenciados, Assistente Moyses Brejon e Nelson Rosamilha 
e aos Licenciandos Anita Favaro e Alvaro Roberto Diniz Correa, pelo 
auxilio nos periodos de revisao; 

as sras. Maria Lima dos Santos e Alba Tereza Cottens de Cottens, 
as srtas. Hyada Lacerda Werneck, Elza Farah, Zilah de Arruda No- 
vaes e Helena Cruz, pelos servigos datilograficos dos originais; e 

a Cecilio Laguna e seus auxiliares da Grafica, pelos servigos de 
composigao, impressao e encadernagao. 

C.C.M. 
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1.0.0. — INTRODUgAO 

1.1.0. — Importancia e oportunidade do estudo 

1.1.1. — Municipalizagao como forma de solugao 
dos problemas nacionais 

O recrudescimento recente do interesse e dos debates em tor- 
no de problemas municipals e a orientagao de autores e correntes 
de pensamento esposadas no sentido da conveniencia da municipa- 
lizagao crescente e rapida ou imediata de servigos publicos de in- 
teresse coletivo, parece-nos, estao a aconselhar e a recomendar a 
multiplicagao de estudos minuciosos, objetivos e completes acerca 
de tais problemas e suas naturais implicagoes. 

O municipalismo, como forma de solugao dos problemas nacio- 
nais, ganha, cada dia, maior numero de adeptos entre os que veem, 
honestamente, na descentralizagao, sob os seus varios, complexes e 
sedutores aspectos, do ponto de vista teorico, doutrinario e pratico, 
uraa das chaves para a solugao de inumeros problemas brasileiros 
de sub-desenvolvimento. For outro lado, orientagao identica e per- 
filhada por um grande numero dos que se acham, como e freqiiente 
em nosso meio, invariavelmente prontos a adotar ideias novas ou 
a apoiar novidade, pelo gosto de ajustar suas opinioes as linhas 
dominantes no ultimo figurino indigena ou alienigena. 

Seria inconveniente quando nao temerario, por isso, falarmos 
em municipalidade, municipalismo ou municipalizagao, sem a ado- 
gao de uma serie de precaugoes, que nos ponham a salvo de confu- 
soes e de juizos erroneos. 

O emprego do termo "municipalizagao" segundo a linha politica 
correspondente ao que se convencionou entre nos considerar muni- 
cipalista, nos ultimos anos, pode induzir-nos a falsas interpretagoes 
de fatos, com as mais danosas conseqiiencias para quern deseje en- 
trar no estudo da descentralizagao do poder publico nacional com 
olhos de ver e o espirito isento de "parti-pris". 

Efetivamente, aos pressupostos teoricos das virtudes da des- 
centralizagao que argumentos validos estaremos em condigoes de 
opor? Quern, em sa consciencia, se abalangaria a colocar-se contra 
tao sedutora politica de administragao? Entretanto, poderiamos des- 
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de logo indagar: sera facil, oportuna e conveniente aos interesses 
nacionais, a descentralizagao dos servigos de administragao publica, 
levada a mais avangados termos do que os ja dominantes na legis- 
lagao brasileira ou vigente na administragao do pais? 

Nao podemos deixar de reconhecer o valor e a probidade de 
inumeros estudiosos que se tornaram municipalistas no Brasil por- 
que se convenceram de que uma descentralizagao de servigos pu- 
blicos no sentido de sua municipalizagao imediata ou progressiva e 
necessaria e util a causa do bem comum em nosso pais. 

E nao e nova, como ja tern sido muitas vezes demonstrada, essa 
orientagao. Mesmo no campo restrito dos problemas escolares, a 
ideia sempre teve seus adeptos e, de tempos em tempos, e recolocada 
no tapete das discussoes e defendida, ora aqui, ora ali, com mais ou 
menos calor, como vamos ver. 

Nao nos devemos deixar, porem, seduzir pelo prestigio dos ho- 
mens ou pelo fascinio das ideias consideradas em si, ou dos pianos 
atraentes, mas arbitrariamente construidos. Importa analisar os fa- 
tos, recorrer a Historia e conhecer as tradigoes do povo que se deseja 
beneficiar com aperfeigoamentos na sua administragao de servigos 
de interesse coletivo e no govemo dos negocios publicos. 

Estudar os homens, sua formagao, suas ideias e seus ideais; co- 
nhecer a natureza dos servigos que a comunidade reclama para seu 
bem-estar, seguranga e desenvolvimento; perquirir sob re os obje- 
tivos proximos e remotos dos nossos empreendimentos; verificar o 
grau de compatibilidade entre o que se pretende fazer e os recursos 
materiais e humanos disponiveis para realiza-lo, segundo a linha de 
agao ditada pelos conhecimentos cientificos modernos, todas essas 
precaugoes se impoem como preliminar a qualquer decisao que en- 
volva a alteragao dos quadros de competencia, atribuigoes e respon- 
sabilidades dos varios orgaos atraves dos quais se realiza, em ultima 
instancia, a vontade popular na condugao dos negocios de interesse 
nacional, na esfera municipal, estadual ou federal. Outro nao e, alias, 
o objetivo da Administragao moderna quando se preocupa em reu- 
nir os dados da Antropologia e humanizar-se a luz de seus ensina- 
mentos. Procurar seguir por essa trilha e o que pretendemos fazer 
com o presente estudo que tera como centro de discussao a muni- 
cipalizagao do ensino primario recentemente empreendida nesta Ca- 
pital, em carater parcial, seus antecedentes e suas conseqiiencias. 

1.1.2. — Municipalizagao do ensino em Sao Paulo 

Nao e de hoje que se fala em municipalizar o ensino ou fazer 
participarem, as municipalidades, da manutengao ou mesmo da ad- 
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ministragao do ensino, 6u das duas coisas ao mesmo tempo. Nunca 
se viu, entretanto, concretizado qualquer piano ou programa visan- 
do a esse objetivo em virtude da nossa conhecida formagao historico- 
cultural. Seria contrariar a tradigao que se firmou nas nagoes la- 
tino-americanas refratarias ao desenvolvimento do poder local, con- 
siderado trago predominante da cultura anglo-saxonica. A nossa li- 
nha de influencia e de "mandonismo local" poucos tragos tern de 
comum com aquele. O processo nacional de formagao do poder pu- 
blico segjuiu outro rumo como a historia o registra. 

A centralizagao politico-administrativa nominal que caracteri- 
zou a vida brasileira, no Imperio, prolongou-se indefinidamente e 
continuou a se fazer sentir nos moldes tradicionalmente implanta- 
dos, dando origem a um centralismo "sui generis" que se instalara 
no Brasil, com predominio evidente da influencia dos chefes locais, 
sobre a cupula govemamental, predominio esse nascido de uma es- 
trutura social agraria e patriarcal. Inaugurada no Brasil com a co- 
lonizagao portuguesa, essa orientagao politico-administrativa atra- 
vessou o Imperio e marcou tambem a orientagao govemamental na 
primeira Republica. Pode-se dizer que continua ainda presente em 
muitos dos costumes vigentes em nossos dias, marcando a politica e 
a administragao do Pais. Em sociedades de natureza semelhante a 
da sociedade brasileira, as relagoes predominantes no trato dos ne- 
gocios em geral sao as de carater familial, do tipo simpatico, por 
oposigao as de carater racional, de tipo impessoal, para usar a ter- 
minologia adotada por varios autores modernos na abordagem de 
problemas de relagoes humanas na sociedade contemporanea. 

Numa sociedade assim dominada por tais valores, so houve lu- 
gar reservado as escolas na generosidade paternalista dos grandes se- 
nhores porque os governos, de instrugao popular, pouco cuidavam e 
para tratar de ensino tinham raros vagares. Epocas houve, porem, 
em que homens publicos — alguns raros, se preocuparam com o ensi- 
no e procuraram organiza-lo em moldes mais ou menos racionais, 
tentando mesmo estabelece-lo a base de cooperagao estreita e respon- 
sabilidade solidaria dos govemos centrais e locais. A documentagao 
oficial dada a lume, no fim do seculo passado, porem, da conta, em 
nosso Estado, por inumeras referencias, da frustragao dos empenhos 
reiterados no sentido de instalagao de uma politica descentralizado- 
ra e municipalista de real interesse pelas coisas do ensino, como pon- 
to de apoio fundamental para a formagao da nacionalidade. 

O problema da municipalizagao do ensino, nunca foi, neste Es- 
tado, um problema fechado, nem evitadas as discussoes em tomo 
dele. Velha e controvertida, a questao sempre mereceu um lugar 
na consideragao de quantos estudaram as vantagens ou inconvenien- 
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tes de se atribuir, legalmente, maior autoridade ou responsabilidade 
aos municipios, em materia de ensino ou educagao publica. 

A legislagao que se fez em Sao Paulo, nos primordios da Repu- 
blica, por exemplo, repousa em preocupagoes de ensino primario mu- 
nicipalizado — certo, influencia do exemplo localista americano, por 
via de Miss Marcia Browne a reforgar o programa republicano. 

Nas reunioes de autoridades escolares estaduais, em Sao Paulo, 
freqiientemente foi posta em pauta a municipalizagao do ensino, to- 
mando como ponto de partida as relagoes entre a administragao es- 
tadual e o ensino municipal. 

Em 1953, o entao Ministro do Tribunal de Contas do Estado e 
ex-secretario da Educagao de Sao Paulo, Prof. Joao de Deus Cardo- 
zo de Mello, pronunciou uma conferencia que teve, na epoca, gran- 
de divulgagao e inequivoca repercussao, defendendo com dados de 
sua experiencia na pasta de que fora titular, um piano de progres- 
siva municipalizagao do ensino primario da Capital como parte de 
um convenio bilateral a ser firmado entre o Estado e a municipali- 
dade de Sao Paulo. 

Reportando-se a orientagao dos reformadores de 1892, e aos seus 
resultados, assinalava o Prof. Joao de Deus Cardozo de Mello na 
conferencia a que aludimos, afirmando, no capitulo a que deu o su- 
gestivo titulo de "A ligao dos nossos maiores": "Os homens que ha 
sessenta anos fundaram o ensino publico em Sao Paulo, Caetano de 
Campos, Cesario Motta, Artur Guimaraes e outros, sabiam que o 
Estado nao pode dispensar a colaboragao dos municipios, em obra 
de tanto vulto. Tinham perfeita visao do problema. 

Dai a razao porque, mal langada a semente na generosa terra 
paulista, antes que a arvore crescesse demasiado e ganhasse corpo, 
fronde e ramaria, cogitaram de atrair as administragoes locais para 
a orbita do sistema educativo, procurando entrelagar orgaos muni- 
cipais e estaduais, para um trabalho con junto de harmonia e coope- 
ragao. 

Ler a Reforma do Ensino de 1892, e conhecer o rumo que se 
buscava imprimir ao sistema escolar de Sao Paulo. A lei estabelecia 
uma serie de medidas que denotavam claramente o verdadeiro es- 
pirito que animava os seus autores. O que se pedia era o auxilio 
dos municipios. 

As camaras municipais deviam eleger dois representantes seus 
ao Conselho Estadual de Educagao; auxiliar o Estado na execugao das 
leis de ensino; fazer o recenseamento escolar; atestar a frequencia 
dos mestres; visitar as escolas. O ensino profissional caberia aos mu- 
nicipios, que organizariam escolas, museus e bibliotecas, adotando 
os metodos e programas que Ihes parecessem melhores". 
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E prosseguia o conferencista em seu comentario: "No Regula- 
mento de 30 de dezembro daquele ano, ha um dispositivo que nao 
me furto de transcrever na Integra: "As Camaras Municipals" (e 
aqui esta uma das ideias basilares dos pro-homens do nossc ensino), 
"as Camaras Municipais poderao dispensar as escolas do Estado, uma 
vez que os Municipios tenham um sistema regular de ensino prima- 
rio, representando nesse sentido ao Congresso Legislativo, que, nes- 
sc caso, podera conceder ao municipio uma subvengao proporcional 
as despesas que o Estado faria, se tivesse as suas escolas entao exis- 
tentes; mantida, em todo o caso, a fiscalizagao por parte do governo. 

Quern se der ao trabalho de ler os Relatorios dos responsaveis 
pela pasta, na primeira decada republicana, de 1890 a 1900, percebe- 
ra que era essa a preocupagao dominante: aliciar a colaboragao das 
entidades locais para a grande obra educacional que o Estado se 
propusera. 

Duas referencias apenas pra documentar a assertiva. 
A primeira do saudoso Dr. Jose Pereira de Queiros: "Lamen- 

tamos (escrevia ele) que as nossas Camaras Municipais, em parte, 
nao possam ainda desempenhar-se bem desse seu utilissimo papel; 
sera uma questao adiada, convindo sempre tentar o bom caminho; 
e precise que as Camaras colaborem e para elas confiadamente ape- 
lamos". 

A segunda, do Dr. Joao Batista de Melo Peixoto, no seu Relato- 
rio ao governo de 1898, deixou cair de sua pena esta verdade de que 
andamos esquecidos: "E imprescindivel atrair a causa do ensino o 
concurso patriotico das municipalidades, dos poderes locais, porque, 
sem o seu auxflio, direto e constante, governo algum do muntdo ja- 
mais conseguiu realizar a obra imensa da educagao e instrugao das 
massas populares". 

Isto se escrevia ha mais de meio seculo! 
De fato, nao acredito possa existir educagao satisfatoria, onde 

nao haja um sistema francamente descentralizado, assentando a ad- 
ministragao escolar nos poderes locais". 

Aqui termina a longa citagao que tomamos emprestada a confe- 
rencia do ex-Secretario de Educagao que, alias, se tornou, segundo 
disse, ardoroso municipalista, na experiencia da pasta. 

A citagao, se nos coloca diante de um panegirico da municipa- 
lizagao do ensino e do elogio dos homens, que julgavam poder enca- 
minha-la ou empreende-la, e, tambem, por outro lado, um evidente 
documento pelo qual se comprova que o desinteresse pelo ensino 
por parte das municipalidades sempre foi, historicamente, um fato 
incontestavel, em que pese tudo quanto tenha sido realizado visan- 
do a municipalizagao das escolas. Por isso e que as manifestagoes 
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conhecidas das autoridades estaduais eram lamentando que as ca- 
maras municipais nao pudessem ainda desempenhar o seu utilissimo 
papel; que era precise que elas colaborassem; que era imprescindi- 
vel atrair a causa do ensino o concurso patriotico das municipalida- 
des; que a elas se dirigiam instantes apelos, mas que a tentativa de 
seguir o bom caminho devia ser considerada uma questao adiada. 

O interesse municipal em tomo do ensino, quando se manifes- 
tou, apresentou-se sempre em termos que poderiamos classificar co- 
mo secundario ou colateral, porque mais freqiientemente quando a 
criagao ou instalagao de escolas surgia como problema, a reivindi- 
cagao dos dirigentes locais passava a fazer-se, a base do predomi- 
nio da preocupagao, menos com a utilidade ou imprescindibilidade 
social dos servigos que a instituigao ou o sistema pudessem vir a 
prestar a coletividade, as criangas, a populagao infantil necessitada 
de escolas, do que com a possibilidade do aproveitamento da ocasiao, 
pelos chefes e diretorios politicos, para dar emprego ou colocagao 
a afilhados ou correligionarios. Era a forma consagrada e adequa- 
da de premiar "dedicagoes partidarias", o recurso proprio para 
garantir a influencia e a permanencia dos chefes nos postos de 
mando e poder publico. Essa norma de agao sempre foi a regra; as 
raras excegoes servem para confirma-la. Que os chefes se enquis- 
tavam no poder nao ha duvida, e que faziam, do poder publico e do 
erario, bens privados, tambem isso ninguem discute. E que ja se 
haviam tornado verdadeiros potentados os chefes locais, a historia 
sobejamente o comprova. 

A historia da Republica, mau grado os esforgos a que aludimos, 
demonstra a consagragao da responsabilidade dos Estados na ma- 
nutengao do sistema de ensino primario e a consolidagao das dire- 
trizes politicas que fizeram dos chefes politicos e autoridades locais 
os permanentes interessados no provimento dos cargos do sistema 
escolar estadual em expansao. Quando as municipalidades, em al- 
guns casos comegaram a criar tambem as suas escolas, fizeram-no 
para corrigir, parcial e incompletamente as deficiencias da rede de 
instituigoes estaduais, no que ela nao atendia a interesses de pro- 
prietaries rurais em cujas fazendas o Estado nao localizara escola, 
por nao ser o nucleo de populagao suficientemente denso para fazer 
jus ao beneficio. Em outros casos, nao se instalava a escola porque 
o fazendeiro nao assegurava hospedagem a nao ser para determina- 
do professor ou professora. Durante muito tempo, ate a institui- 
gao do sistema de merito para a nomeagao de professores prima- 
rios, o provimento das escolas isoladas e das classes de grupo es- 
colar era assunto afeto aos chefes politicos locais. Ficava depen- 
dente de seu arbitrio nao so a indicagao do professor como a exis- 
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tencia de escolas neste ou naquele nucleo de populagao com numero 
suficiente para a instalagao de uma unidade escolar, o que confir- 
ma e comprova a preocupagao maior com o empreguismo eleitoreiro 
do que com servigos de ensino mesmo. 

Como, a partir de 1930, o Estado passou a so prover os cargos 
pelo sistema de concurso, o recurso natural de que langavam mao os 
interessados era o apelo a Prefeitura que criava a escola para o 
candidate ou a candidata a colocagao. 

Em raros casos, porem, municipalidades chegaram a criar siste- 
mas escolares complementares ao do Estado — o que aconteceu pre- 
ferentemente em alguns importantes centres urbanos, em acelerado 
desenvolvimento, e nao suficientemente atendidos pelo sistema es- 
tadual, como, por exemplo, Santos e Campinas, para so citar os dois 
casos mais importantes. 

E' preciso citar tambem o fenomeno observado nos ultimos 
anos, em zonas novas de colonizagao do Estado, onde maior e mais 
particular interesse das autoridades locais pelo ensino veio a verifi- 
car-se em bases algo diferentes que resultaram das mudangas ope- 
radas nas formas tradicionais de ocupagao e exploragao do territo- 
rio do Estado. O repentino crescimento da populagao e o rapido 
enriquecimento das comunidades exigiram muitas vezes a expan- 
sao imediata da rede de escolas, para o que se uniram autoridades 
estaduais e municipals interessadas ambas em enfrentar, de comum 
acordo, a situagao. fiste e um caso novo, fora do quadro e da in- 
fluencia das tradigoes herdadas, fenomeno perfeitamente localiza- 
do no tempo e no espago, digno tambem de um estudo a parte para 
o conhecimento do interesse real das autoridades municipals pelas 
questoes de ensino. 

E' preciso considerar, ainda, como dados do problema geral, em 
virtude do ritmo de crescimento da populagao e do desenvolvimen- 
to economico do Estado, o sistema de ensino por ele mantido sem- 
pre foi qualitativa e quantitativamente deficiente, nao recebendo, 
as unidades isoladas e agrupadas, ate hoje, para matricula, em esta- 
belecimentos mal instalados e mal equipados, por espago de tempo 
diario e anual reduzidos, senao uma fragao da clientela em idade 
de receber a educagao primaria fundamental comum, obrigatoria 
pela Constituigao. Ainda assim, as preocupagoes da generalidade 
das autoridades locais nao se voltavam para a urgente necessidade 
de maior numero de escolas primarias e ate hoje a rede de escolas 
estaduais, nos pontos em que e deficiente, nao tern a auxilia-la a 
ajuda adequada dos municipios. 

No caso da Capital, a situagao assim pode ser caracterizada em 
rapido bosquejo: a municipalidade se considerou sempre exonera- 
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da da obrigagao de envolver-se com o problema, julgado negocio de 
exclusiva algada e responsabilidade do Estado. Dai nunca ter o mu- 
nicipio cuidado de escolas primarias a nao ser em casos particula- 
rissimos, ate o momento em que entrou em vigor o convenio esco- 
lar que trataremos na devida oportunidade. Dai a surpresa com 
que foi recebida a repentina decisao das autoridades municipais vi- 
sando a instalar, de uma bora para outra, sem racional planeja- 
mento e prepare previo e apropriado da opiniao publica, o seu pro- 
prio sistema de ensino primario. 

1.1.3. — Municipalizagao e financiamento escolar 

Municipalizagao, na verdade, nao significa simplesmente trans- 
ferencia, ou ampliagao de atribuigoes administrativas dentro do 
campo restrito de atividades definidas por Fayol ao enumerar as 
operagoes de Previsao, Organizagao Comando, Coordenagao e Con- 
trole. Uma e outra incluem responsabilidades relativas ao finan- 
ciamento da obra a ser realizada, no caso da municipalizagao, com 
maior presenga das autoridades locais. 

E os problemas de financiamento escolar sao hoje assuntos de 
maior importancia e atualidade seja para os interessados em assun- 
tos do campo da Pedagogia, em geral, seja, particularmente, para 
os especialistas em Administragao Escolar, em virtude mesmo da 
secularizagao das atividades publicas e da crescente estatizagao do 
ensino, o que tomou os sistemas escolares, por toda parte, "um em- 
preendimento diversificado e complexo" cuja manutengao esta a 
exigir, a cada dia que passa, mais e mais abundantes recursos fi- 
nanceiros. 

A educagao, como processo de integragao do individuo na so- 
ciedade, vem sofrendo, como sempre, sucessivas transformagoes, 
mais rapidas, e certo, nos ultimos tempos, em conseqiiencia das 
mudangas que se vem operando na vida das sociedades modemas. 
As modificagoes que se estao verificando nao atingem apenas as 
operagoes basicas ou os metodos de agao da escola, mas alcangam 
tambem, e ao mesmo tempo, os proprios objetivos do complexo 
processo de preparagao e de promogao do desenvolvimento dos in- 
dividuos para a vida em comum. Se a realidade e essa, "desde que 
as finangas escolares sao em grande parte o reflexo dos objetivos 
educacionais, a administragao do financiamento deve ser concebi- 
da como dinamica" (1) isto e, em termos funcionais, o que quer 

(1) Mort — Paul R. — e Reusser — Walter C. — Public School Finance 
— MaGraw-Hill Book Company — New York — 1951 — Prefacio da 
la. edigao — pag. XI. 
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dizer que os recursos para a educagao devem guardar estreita rela- 
gao com as necessidades apuradas quando se tem em vista deter- 
minados e claros objetivos educacionais. 

Essas as razoes porque se vem multiplicando por toda parte 
o numero de estudos especializados sobre financiamento escolar, e 
em tomo de seus problemas, incluidos de algum tempo para ca, nos 
temarios dos mais importantes conclaves internacionais de educa- 
gao 

As condigoes de vida do mundo moderno, se por um lado vem 
revelando que nenhuma obra de educagao, digna desse nome, pode 
ser realizada sem recursos abundantes para o financiamento do sis- 
tema de instituigoes criado para promover a transformagao de po- 
vos em nagoes, pela integragao de grandes massas de populagao em 
grupos civica e economicamente estaveis, por outro lado tem de- 
monstrado a rentabilidade altamente compensadora do investimen- 
to de capital publico na manutengao de uma equilibrada e eficiente 
rede de escolas, bem distribuidas segundo a localizagao da popula- 
gao a ser atingida. Nao tem outra inspiragao as reiteradas conclu- 
soes e recomendagoes aprovadas nos mais recentes conclaves inter- 
nacionais como os promovidos pela UNESCO e a O.E.A. no senti- 
do de que os Estados americanos ponham em pratica pianos esta- 
veis e continuos de aperfeigoamento de seus sistemas de educagao 
e reservem, para isso, recursos financeiros mais vultosos nos res- 
pectivos orgamentos. 

Nao podemos tarabem dissociar aqui as preocupagdes de muni- 
cipalizagao, dos pianos de financiamento, porque numa e outro sao 
termos de um binomio que surgiu para a Administragao Escolar 
brasileira a partir do momento que a Constituigao fixou a res- 
ponsabilidade de participarem, os municipios, ao lado dos Estados 
e da Uniao, da obrigagao de financiar a manutengao e o desenvolvi- 
mento do ensino no pais. As teses de municipalizagao precisam ser to- 
das calcadas na consideragao de que aos governos locais nao se vai so- 
mente atribuir maior autoridade no campo da Administragao Esco- 
lar, mas se Ihes vai pedir, ao mesmo tempo, que abram tambem a 
bolsa para pagar o ensino, atentando para o que ele vale em moe- 
da nacional e como fator de desenvolvimento e enriquecimento do 
pais. 

Infelizmente, sao pouco numerosos os trabalhos publicados no 
Brasil versando assuntos de finangas escolares, embora ja se obser- 
vem esforgos, ainda disperses, mas nem por isso menos valiosos por 
uma tomada de consciencia da importancia do problema. A biblio- 
grafia estrangeira e rica e merece ser consultada para nosso escla- 
recimento a partir do momento que se observam esforgos ten- 
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denies a municipalizar os tradicionalmente estadualizados servigos 
de ensino — o que por certo provocara acirrados e apaixonados de- 
bates. Desnecessario sera, portanto, encarecer a conveniencia de es- 
tudos dessa mdole, de que o presente pretende ser uma pequena 
amostra, ja que tais estudos sao classificados atualmente entre os 
mais oportunos e dignos de atengao nos dominios da Administragao 
Escolar como ramo dos modernos estudos pedagogicos. 

Nao so os administradores escolares, como os professores e as 
autoridades govemamentais precisam conhecer, cada vez com maior 
seguranga, como se financia ou se pode e deve financiar a educagao 
e o ensino. Especialmente porque, num e noutro processo estamos 
vencendo a etapa da responsabilidade individual, da dos grupos ou 
clas na manutengao e na fruigao dos privilegios da freqiiencia a insti- 
tuigoes de ensino, e entrando no regime da saudavel responsabili- 
dade geral e do democratico usufruto coletivo dos beneficios que as 
escolas podem e devem proporcionar ao povo. 

Por estas rapidas consideragoes somos levados a verificar que 
a municipalizagao do ensino traz consigo uma serie de implicagoes e 
problemas que nos devem alertar quanto ao seu alcance no desdo- 
bramento das conseqiiencias naturais do processo de descentraliza- 
gao de poderes e atribuigoes decorrentes da nova politica a ser se- 
guida e dos metodos a serem adotados se a medida for posta em pra- 
tica como vem sendo preconizada e, em alguns casos, tentada. 

Vantagens da descentralizagao de poderes e de responsabilidades 
financeiras na esfera do ensino primario, conhecimento das possibi- 
lidades de sua adogao em nosso meio, eis duas metas visadas por 
este trabalho, na medida em que o estudo de um caso como o da Ca- 
pital do Estado pode abrir caminho para um objetiva tomada de po- 
sigao frente a tais problemas que sao basicos em qualquer Politica 
de Educagao de alcance nacional. 

1.2.0. — Dificuldades a veneer 

1.2.1. — Escassez de documentos e dispersao das fontes de 
informagoes 

Nasceu da constatagao de todos o^ fatos a que ate agora aludi- 
mos e da divergencia que assinalamos na posigao adotada por edu- 
cadores responsaveis pelas diretrizes gerais da educagao do pals — 
fato que se nos afigura fundamental e muito importante — bem como 
de nossa propria experiencia com trabalho anterior em tomo do 
mesmo assunto, — o desejo de preparar um novo estudo, em que pu- 
dessemos reunir documentagao suficiente e valida, capaz de nos con- 
duzir ao conhecimento exato da situagao atual e passada do ensino 
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primario municipal na Capital do Estado de Sao Paulo, como subsi- 
dio para a compreensao do que tem sido e do que pode vir a ser, nes- 
te Estado, e, quiga no Brasil, a agao do municipio na disseminacao, 
administragao e desenvolvimento do ensino primario. 

Incompleta, esparsa e desordenada a documentagao existente so- 
bre o assunto que fomos obrigados a recolher a custo, aqui e ali, em 
raras obras de consulta, em relatorios oficiais ou nao, na imprensa 
e no depoimento oral de algumas pessoas. Incompleta em virtude 
da posigao ja descrita da generalizada omissao do municipio quan- 
to as suas implicitas responsabilidades com o ensino. Esparsa e de- 
sordenada por nao ter ainda o assunto despertado interesse de es- 
pecialistas e pesquisadores, nem suscitado estudos mais detidos de 
um tao importante aspecto do desenvolvimento da cultura popular 
nesta Capital. Parece-nos no entanto que um esforgo no sentido de 
coleta sistematica, com proposito definido precisa ser feito e deve 
ser iniciado sem mais detenga, mormente depois que a Constitui- 
gao Federal determinou expressamente que os municipios reser- 
vassem, primeiro em 1934, dez por cento, e depois, em 1946, vinte 
por cento de sua renda de impostos para manutengao e desenvolvi- 
mento do ensino, e com os recursos dessas quotas se inaugurara, 
atraves de acordos bilaterais entre o governo do Estado e do muni- 
cipio, um esforgo comum visando a solugao dos problemas apre- 
sentados pelo ensino primario na area densamente povoada da Ca- 
pital. E a questao cresce de interesse, porque ganha novos e ines- 
perados contomos especialmente a partir do momento que a mu- 
nicipalidade paulistana, de repente, sob a alegagao de que Ihe cum- 
pria dar a mais adequada execugao ao dispositive constitucional, 
que a obrigava a aplicar uma quota de suas rendas com "manuten- 
gao e desenvolvimento do ensino", intenta langar as bases de um 
sistema de ensino local proprio, apos uma tao longa noite hibernal 
de desinteresse por iniciativa de tal natureza e monta. 

Nao sera facil escrever a historia real dos fatos relatives a en- 
sino primario na Capital de Sao Paulo, tanto no que se refere ao 
que em seu favor tem feito o Estado, como no que fez e procura fa- 
zer a municipalidade. As razoes sao obvias. 

A rigor, poder-se-ia dizer que a dificuldade essencial estara 
sempre presente na coleta dos dados, na sua ordenagao e concate- 
nagao dentro do contexto social e politico de que fazem parte, para 
que a exata interpretagao de seu significado seja efetivamente al- 
cangada. Os fatos, maxime os que reputamos os mais significativos 
e importantes, sao por demais recentes, como logo mais se verifica- 
ra, e assim, poderemos ser acoimados de apressados e, por isso, quern 
sabe se nao tachados de pouco objetivos. Mas como vamos nos esfor- 
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Sar por entrosa-los numa tentativa de estudo geral e global que se 
Iniciara com o preliminar levantamento de seus antecedentes, recen- 
tes e remotos, a nossa contribuigao podera vir a ter (e e o que de- 
sejamos) o merito de se apresentar, sendo o primeiro passo dentro 
de terreno erigado de dificuldades, como uma contribuigao para o 
levantamento e coleta de dados e informagoes que facilitem subse- 
qiientes tentames e bem conduzidos esforgos de outros investigado- 
res mais experimentados no completamento da documentagao in- 
dispensavel a trabalhos posteriores de interpretagao e sintese. 

Na execugao da tarefa que nos propusemos nao medimos esfor- 
gos por localizar as melhores, mais autorizadas e ricas fontes de in- 
formagoes. Procuramos identificar, localizar e recolher todos os da- 
dos estatisticos e orgamentarios capazes de auxiliar e completar o 
conhecimento dos fatos a que nos referimos. Buscamos entrevistar 
todas as pessoas e autoridades que pela sua participagao no desen- 
rolar dos acontecimentos em torno da atuagao do municipio no cam- 
po do ensino em particular ou da educagao em geral, nos pudessem 
ajudar a formar um juizo seguro sobre os fatos. De certos episodios 
e dos acontecimentos mais recentes, fizemos a reconstituigao utili- 
zando documentos oficiais que pudemos recolher e langando mao do 
abundante noticiario publicado na imprensa da Capital acerca das 
necessidades e deficiencias do ensino publico primario na Capital 
do mais rico e mais industrializado Estado da Federagao. 

Antes, porem, de estudar os fatos mais recentes e seus antece- 
dentes, seja-nos permitida uma rapida mas elucidativa incursao pela 
historia de Sao Paulo, especialmente rebuscando os capitulos refe- 
rentes ao seu ensino primario, ou melhor, a instrugao publica como 
a registraram os cronistas do passado da terra e da gente bandei- 
rantes, 'que a documentagao recolhida nos revelara obstaculos opos- 
tos e a serem vencidos nos estudos das relagoes entre o municipio e 
o ensino neste pais e em nosso Estado. 

1.2.2. — Desinteresse dos municipios pelo ensino 

Na verdade, relativamente a obra nacional de educagao e ins- 
trugao, a constante na politica e na administragao dos municipios 
brasileiros sempre foi, como^ija dissemos, a do desinteresse ou inte- 
resse secundario ou colateral das autoridades locais relativamente 
as questoes de ensino e especialmente de ensino primario. Se remon- 
tarmos ao Imperio, na legislagao de cujo periodo estava estabeleci- 
da a participagao e inspegao de ensino, embora os historiadores la- 
mentem pobreza quando nao ausencia de documentagao, dentro do 
pouco que existe, em projetos de reforma ou em relatorios oficiais, 
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sao abundantes as referencias ao estado de espirito que procuramos 
definir como o simbolo de uma mentalidade. Assim e que, no rela- 
torio do presidente da Provmcia, A. Maria de Moura, em 1839, en- 
contra-se a seguinte afirmagao; "as (escolas) providas — 48 de me- 
ninos e 7 de meninas — nao tem inspegao eficaz da parte das cama- 
ras municipals, como mandava a lei geral de 15 de outubro de 
1827" (2). O presidente Rodrigues Alves nao foi menos expressive 
quando, em 1887, (declarava; "Os conselhos municipais nao se cons- 
tituem ou, constituidos, nao se instalam, e os poucos que completa- 
ram a sua formagao nao tem estabilidade e cumprem deficientemente 
as suas obrigagoes" (3). Dois anos mais tarde, o presidente Pedro 
"Vicente de Azevedo asseverava: "Estao falhando os conselhos mu- 
nicipais de instrugao a sua fungao. Escolas sem inspegao. Estatis- 
tica escolar lacunosa" (4). O inspetor geral, dr. Mendonga Pinto, 
apontava como causas do estado precario do ensino, "a ausencia de 
Escola Normal e a inspegao associada as presidencias das camaras 
municipais", acrescentando: "Ha presidentes de camaras quasi anal- 
fabetos" (5). Mais fielmente retratava a situagao de desinteresse 
local a frase seca e simples do presidente Antonio Aguiar de Barros, 
afirmando uma verdade ainda hoje presente: "O povo nao considera 
a escola como sendo seu patrimonio" (6) (grifo nosso). 

A mudanga do regime politico operada em 1889, nao alterou a 
situagao, nem se notou qualquer mudanga na mentalidade dos admi- 
nistradores locals, infensos ao idealismo que empolgou alguns pro- 
pagandistas e espiritos verdadeiramente democratas, empenhados 
nos primordios da fundagao da Republica, no esforgo de instaurar 
no Brasil um regime democratico com largas bases assentadas na 
educagao popular e na descentralizagao do poder, pontos essenciais 
da propaganda e pregagao republicanas. E' o que se depreende do 
que consta da documentagao oficial existente e conhecida sobre o 
assunto. Esses fatos sao os que nos autorizam a realgar a constan- 
te politico-administrativa de um claro desinteresse das autoridades 
locais pelas questoes educacionais, inclusive quanto ao ensino pri- 
mario, reconhecido como o basico e fundamental para a vida nas 
sociedades modernas. 

Frustraram-se, como todos sabemos, em Sao Paulo, os esforgos 
de uma pleiade de homens de melhor estirpe intelectual e moral e 

(2) Moacyr, Primitivo — Instrucao Publica em Sao Paulo — Cia. Edito- 
ra Nacional — Sao Paulo 1942, 1.° vol., pg. 43. 

(3) Idem, ibidem, pag. 66. 
(4) id. ib., pag. 67. 
(5) id. ib., pag. 51. 
(6) ib. ib., pag. 57. 
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que ensaiou a organizagao de um sistema estadual de ensino verda- 
deiramente democratico, com a cooperagao efetiva dos munici'pios. 
A esse grupo, de que faziam parte Caetano de Campos, Cesario Mota, 
Gabriel Prestes e outros, devemos as leis n.0 88, de 1892, e n.0 168, de 
] 893, que dispunham, numa linha nao distante da adotada no Impe- 
rio e que visava ao ideal da melhor colaboragao entre o govemo es- 
1r;dual e os govemos locais, com minucioso cuidado e acendrado 
interesse, o seguinte: 

1. A diregao suprema do ensino pertencia ao Presidente do Esta- 
do e sua inspegao a um conselho superior e a inspetores esco- 
lares. 

2. O Conselho Superior de Instrugaa Publica seria constituido de 
oito membros: o Secretario do Interior, o diretor geral da Ins- 
trugao Publica, o diretor da Escola Normal da Capital, dois de- 
legados das municipalidades e um professor eleito pelo corpo 
docente dos ginasios. 

3. Em toda a localidade do Estado onde houvesse de 20 a" 40 alu- 
nos matriculaveis, se instalaria uma escola preliminar. 

4. Em todos os munici'pios, para cada dez escolas preliminares, 
haveria uma escola complementar. 

5. As escolas complementares seriam instaladas de preferencia nas 
cidades cujas municipalidades se comprometessem a fornecer 
predios e terrenos apropriados as aulas e aos diversos trabalhos. 

6. O Governo consagraria todos os anos a quantia de 500;000$000, 
para a construgao de edificios para as escolas preliminares. 

7. No cumprimento dessa disposigao, o Governo daria preferen- 
cia aos munici'pios cujas municipalidades auxiliassem ao Go- 
verno quer pecuniariamente, quer com terrenos e materiais. 

8. Ao intendente de instrugao ou ao representante do executive 
municipal competia atestar o exercicio dos professores e adjun- 
tos, afim de habilita-los a receberem os respectivos vencimen- 
tos. 

9. Nos lugares onde nao houvesse inspetores de distrito, os pre- 
sidentes das camaras municipais exerceriam a atribuigao, con- 
cedida por lei e regulamento aos referidos inspetores de distri- 
tos, de nomear comissoes para exame dos pretendentes as ca- 
deira$ vagas no carater de professores interinos. 

10. Os presidentes das camaras municipais publicariam pela im- 
prensa o dia da abertura das aulas nas escolas publicas, por 
espago de 15 dias. s 

11. Nas cidades comerciais, industriais, e nas zonas agn'colas, o go- 
verno ficava autorizado a auxiliar as municipalidades que de- 
sejassem criar estabelecimentos ou cursos profissionais ou in- 
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dustriais independentes ou anexos as escolas complementares, 
devendo elas, para obter esse favor, submeter a aprovagao o 
piano de ensino, os programas destas instituigoes, cuja fiscali- 
zagao pertenceria como a das escolas publicas, ao inspetor da 
instrugao piiblica do distrito. 

Contudo, nao obstante o idealismo subjacente a tais diretrizes, 
a orientagao colaboracionista al delineada e tao cuidadosa e clara- 
mente fixada nas duas leis de 1892 e 1893, e das quais decorreram 
os mais solidos fundamentos do sistema estadual de ensino prima- 
rio de Sao Paulo, a orientagao colaboracionista Estado-Municipios 
nao vingou. E malogrou justamente porque passamos da Monar- 
quia para a Republica, quase como quem muda simplesmente de 
rotulo do regime politico e da denominagao dos postos governamen- 
tais. Os homens, no poder, continuaram os mesmos. De monarquis- 
tas fizeram-se republicanos. Liberals na Monarquia fizeram-se re- 
publicanos liberals, conservadores monarquistas transformaram-se 
em republicanos reacionarios no novo regime. Os vicios apontados 
num regime, cedo vieram a repetir-se no outro. As relagoes entre o 
povo e o poder publico praticamente nao mudaram. Nem se alterou 
a tradicional divisao de poderes entre as autoridades publicas. As 
relagoes entre autoridades provinciais ou estaduais e municipais 
mantiveram-se dentro da bitola e das normas que a tradigao consa- 
grara. 

1.2.3. — Municipio e mandonismo local 

Nao se pode falar em municipalismo ou municipalizagao de ser- 
vigos publicos sem relaciona-la com q fenomeno politico do mando- 
nismo local em sua forma brasileira, nem sera necessario grande 
esforgo para abundante comprovagao de que a politica de distancia 
entre os poderes locais e a instrugao publica sempre correspondeu, 
a maravilha, a nossa formagao historico-cultural. O estudo da socie- 
dade brasileira no periodo colonial revela, segundo o historiador 
Sergio Buarque de Holanda, que "as fungoes publicas constituiram, 
desde muito cedo, alias, o apanagio quase exclusivo da mesma casta 
de homens a que pertenceram os nossos proprietarios rurais" (7) 
porque, "toda a estrutura de nossa sociedade colonial teve suas ba- 
ses fora das cidades" (8), que "nunca deixaram de se ressentir for- 
temente da ditadura dos dominios rurais" (9). 

"No Imperio, e o mesmo historiador quem afirma, "eram ainda 
os fazendeiros e filhos de fazendeiros educados nas profissoes libe- 

(7), (8), (9) — Holanda, Sergio Buarque de — Raizes do Brasil, Colegao 
Documentos Historicos — Livraria Jose Olimpio Editora — 1936 — 
pags. 43 a 45. 
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rais, os que monopolizavam a poh'tica, elegendo-se e fazendo eleger 
seus candidates, dominando os parlamentos, os ministerios, e, em 
geral, as posigoes de comando e de responsabilidade, e fundando 
nesse incontestavel dominio a estabilidade das instituigoes" (10). 

Existe conforme ja assinalamos em trabalho anterior, (11) um 
estudo minucioso e objetivo das caracteristicas peculiares do centra- 
lismo da administragao publica brasileira praticamente anulado pelo 
mandonismo dos chefes locais, nas "tres fases diferentes da vida do 
pais" assegurada essa "permanencia em epocas sucessivas" pela per- 
sistencia "de uma estrutura social baseada no latifundio e no que se 
poderia chamar de familia grande" (12). 

O processo de evolugao do mandonismo local sob a forma de 
coronelismo tern sido um tema largamente versado por quantos vem 
estudando os acontecimentos politicos no Brasil nestes ultimos trin- 
ta anos a luz da historia da formagao do Estado brasileiro. Durante 
o periodo colonial, a Coroa revelava-se indefectivelmente sem auto- 
ridade para exercer a plenitude de suas fungoes como poder publico 
face as "freqiientes manifestagoes de hipertrofia do poder privado, 
a disputar atribuigoes proprias do poder instituido". Assim, era co- 
mum a "submissao da metropole a arrogancia do senhoriato rural". 

No Imperio, a centralizagao institucional que marca a forma uni- 
taria, na verdade perde muito de seu significado face a situagao de 
compromisso estabelecida entre o govemd central e os grandes pro- 
prietarios rurais, herdeiros do legado de prerrogativas e privilegios 
politico-administrativos originarios do estilo de vida patriarcalista 
vivido ao longo do periodo colonial. De nada valem os esforgos dis- 
pendidos pelo governo sediado no Rio de Janeiro para se fazer re- 
conhecer e respeitar como autoridade publica nacional e nacionali- 
zadora. 

Com a Republica, nova, maior, mas tambem baldada, a luta que 
se trava para que o governo nacional se desenvencilhe da carga tre- 
menda que tal influencia desfiguradora do poder publico representa 
e se firme como forga autonoma, reconhecida e respeitadada. O ma- 
ximo que se consegue e um "equilibrio de forgas". Implanta-se o 
"coronelismo" pelas deficiencias de um sistema politico que se assen- 

(10) id. ib. 
(11) Mascaro, Carlos Correa — Municipio e Ensino no Estado de Sao Pau- 

lo — Boletim n.0 4 da Cadeira de Administragao Escolar e Educagao 
Comparada da F.F.C.L. da U.S.P. — Publicagao da serie VI — 
Inqueritos e Levantamentos — vol. X, do Centre Brasileiro de Pes- 
quisas Educacionais — Rio de Janeiro — 1958. 

(12) Queiroz, Maria Isaura Pereira de — Mandonismo local na vida poli- 
tica brasileira, in Estudos de Sociologia e Historia — INEP-ANHEM- 
BI — Ed. Anhembi Ltda. — Sao Paulo — 1957. 
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ta sobre as dificuldades opostas, criadas ou alimentadas visando a 
evitar, impedir ou dificultar a direta participagao do eleitorado nos 
prelios ci'vicos, bem como o esclarecimento da opiniao publica. Em 
seu "Coronelismo, Enxada e Voto" (13) Vitor Nunes Leal traga com 
muita lucidez, em interessante bem documentado ensaio sobre lide- 
ranga politica no Brasil, a historia das relagoes entre o municipio, o 
poder privado e o regime representative em nossa Patria. 

Nova e importante etapa que marca indelevelmente a evolugao 
politica nacional e a do periodo que se inicia com a vitoria da revo- 
lugao de 1930, periodo que se caracteriza pelo fortalecimento do 
poder central, que nao se libertando embora de forma definitiva da 
influencia dos coroneis, ja se apresenta mais solidamente apoiado 
em partidos politicos de eleitorado urbano, isto e, de trabalhadores 
no comercio e na industria, com o que se alui a forga monopoliza- 
dora da politica dos fazendeiros. Foram alias alteragoes na estru- 
tura politica e social, decorrentes da industrializagao e da urbani- 
zagao que condicionaram a passagem do predominio do prestigio 
politico da mao dos grandes proprietarios rurais para o das forgas 
representativas da industria e do comercio nas areas industrializa- 
das do pais, com naturais reflexes sobre toda a politica nacional. 

Varios especialistas estrangeiros em estudos sobre o Brasil tem 
dado o merecido realce ao problema, sendo obrigatoria a citagao dos 
nomes de T. Lynn Smith e de Jacques Lambert. O primeiro, em 
seu "Brazil, People and Institutions" (14) assinalando "algumas di- 
ferengas muito significativas nas estruturas governamentais do Es- 
tados Unidos e do Brasil", e chamando atengao para o apagado papel 
dos distritos como unidades administrativas, afirma: "entretanto po- 
demos afirmar que para o brasileiro medio, especialmente para a 
esmagadora maioria dos que vivem no interior, longe de centres 
metropolitanos como Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife e Salvador, a 
unidade fundamental de governo e o municipio. Como ja assinala- 
mos, ele corresponde, em linhas gerais, ao condado nos Estados Uni- 
dos, que e a unidade em que os estados sao subdividodos. Entretanto, 
no Brasil antigo, e isto continua sendo verdadeiro ainda, depois de 
duas decadas durante as quais a centralizagao fez tremendos avan- 
gos, os municipios parecem ter sido as unidades primarias das quais 
os estados sao meras e frouxas confederagoes. De qualquer modo, e 
certo que para o brasileiro medio das classes inferior e media, o go- 

CIS) Leal, Vitor Nunes — Coronelismo, Enxada e Voto — O municipio e o 
regime representativono Brasil — Edigao Revista Forense — Rio de 
Janeiro — 1948. 

(14) Smith, T. Lynn — Brazil — People and Institutions — Louisiana 
State University Press — Baton Rouge — U.S.A. — 1954. 
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verno federal e mesmo o govemo estadual parecem na verdade muito 
distantes". 

Tratando do a que chama "a debilidade do governo local", 
Smith chama a atengao para o fato de que "a maior parte dos ser- 
vigos governamentais locals, esta sendo suprida por agencias esta- 
duais. Assim, o Estado esta fazendo mais que os municipios no apro- 
veitamento de escolas e construgao de estradas". 

Jacques Lambert, em seu estudo intitulado "Le Bresil — Struc- 
ture social et institutions politiques" (15) — no capitulo sobre "Les 
Institutions et la Vie Politique", tratando das peculiaridades brasi- 
leiras assinala claramente: "a resistencia das estruturas sociais aos 
esforgos de centralizagao" afirmando que "a despeito da autoridade 
ilimitada do governo federal, a descentralizagao da vida politica bra- 
sileira nao esta menos assegurada". O Autor destaca ainda no capi- 
tulo em que pinta um objetivo retrato da situagao nacional, do ponto 
de vista administrativo e politico, entre varias conclusoes da maior 
importancia para o conhecimento do nosso pais, que "O Brasil, com 
um Govemo Federal e vinte governos de Estados, e porem, antes 
de tudo uma aglomeragao de municipios que, totalizando 1.895 (em 
1956), constituem, na maior parte do pais, os centres em que se orga- 
niza a vida politica. O governo dos municipios e exercido por um 
prefeito que, hoje em dia e eleito pela populagao, mas e freqiiente- 
mente dominado por uma famflia ou pelos chefes politicos a cuja 
autoridade se submete, em ultima analise, a populagao rural do Bra- 
sil". (grifo nosso) 

Desnecessaria mais clara descrigao; contudo, num paragrafo a- 
diante, nao muito distante, encontra-se mais esta passagem que re- 
trata com exemplar fidelidade os reais contornos do nosso localismo 
tipico como componente da decantada realidade nacional: "A Cons- 
tituigao brasileira de 1946 nao assegura aos Estados mais autonomia 
do que tern as republicas russas, mas o federalismo brasileiro e en- 
tretanto uma realidade, e a agao do Governo Central e de fato limi- 
tada, pois os chefes politicos locals, por intermedio de quern se faz 
sentir a agao do Governo no interior, sao os chefes naturais da popu- 
lagao sobre cuja escolha o Governo tern pouca influencia e sobre os 
quais tern escassos meios de agao. Nas maos do grande proprietario, 
dos membros da velha familia, ou do chefe politico que estabeleceu a 
sua propria clientela, o auto-govemo local do Brasil talvez nao seja um 

(15) Lambert, Jacques — Le Bresil — Structure sociale et institutions 
politiques — Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politi- 
ques — 44 — Librairie Armand Colin — 1953 — Trad, brasileira — 
Os Dois Brasis — INEP — 1959. 
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auto-governo muito democratico mas opoe-se, de maneira muito efi- 
caz, aos esforgos de centralizagao" . 

A vida nacional, porem, estava sofrendo fortes impactos e aba- 
los decorrentes das novas condigoes de desenvolvimento geral, em- 
bora lento e desigual das varias regioes do pais, e Lambert constata 
e chama a atengao dos leitores para a singularidade desse processo 
de desenvolvimento nacional, que nos coloca em face de duas so- 
ciedades, ou melhor, de duas estruturas sociais diferentes, desenvol- 
vendo-se paralelamente em areas distintas — a de pais velho — da 
zona rural, no interior, no qual o poder dos coroneis se faz sentir com 
intensidade, e a do pais novo, nos grandes centros urbanos da zona 
litoranea, em que os poderes centrais da Uniao e dos Estados fazem 
sentir a sua autoridade organizatoria com menor dependencia dos 
antigos chefes locais. Restam nesta area, entretanto, indisfargaveis 
residues do regime de dominagao dos coroneis em que anteriormente 
vivera sua populagao. 

Essa linha de formagao historico-cultural nao poderia mesmo 
dar origem a outra especie de localismo na vida polxtica e adminis- 
trativa do pais, devendo considerarem-se improprios e antinaturais 
os esforgos para imprimir ao municipalismo brasileiro outras mar- 
cas que nao as de nossa culfura. Nem valerao para os pianos de de- 
senvolvimento nacional os exemplos e argumentos validos em ou- 
tras formas de localismo municipalista ou equivalentes, como for- 
gas propulsoras da expansao do sistema de ensino popular e demo- 
cratico. Se tivermos que municipalizar servigos publicos hoje en- 
tregues a responsabilidade de outros poderes governamentais que 
nao os dependentes do governo local, tal empreendimento tera de 
ser planej ado a luz do real conhecimento e da exata interpretagao 
de todos esses fatos, para nao corrermos o risco de, municipalizan- 
do, contrariarmos os objetivos tidos em vista. 

De nossa parte, com a experiencia que adquirimos no trato com 
autoridades municipais no interior e na Capital de nosso Estado, 
com o conhecimento dos ultimos estudos sobre o mandonismo local 
em nosso pais e com) as observagoes que vimos acumulando em tor- 
no do movimento municipalista brasileiro, estamos sendo levados a 
encara-lo menos como um desejo efetivo de dar maior consistencia 
ao prestigio das autoridades municipais como poder publico insti- 
tucionalizado do que como uma tentativa de piano consciente ou 
insconscientemente concebido e articulado visando a minar o for- 
talecimento dos poderes centrais no Brasil pela restauragao tacita, 
com a municipalizagao dos servigos publicos e o enriquecimento dos 
tesouros locais, do mandonismo ou dos metodos de agao dos senhores 
rurais, paulatina mas sistematicamente afastados dos postos de man- 
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do e poder no pais, em virtude da agao cada vez mais profunda e ex- 
tensa das forgas poh'ticas democratizadoras do regime. Esta e uma 
hipotese dependente ainda de maiores dados para verificagao e com- 
provagao, tarefa que transcende o ambito do nosso trabalho e que, 
pela sua propria natureza, se afasta de nosso campo de estudos. Da 
sua plausibilidade so podem dizer mais autorizados especialistas em 
estudos historico-cultutrais e politicos, mas nos pareceu devessemos 
aqui aventa-la dado que, a nosso ver, ela se ajusta, como novo elo, 
a cadeia dos fatos e acontecimentos de que nos dao conta os mais 
recentes estudos sobre a formagao do poder publico no Brasil. 

1.2.4. — Atualidade do caso da Capital 

Assinalamos varios aspectos preliminares a ser considerados no 
estudo do tema que escolhemos para o presente trabalho. A escassez 
e dispersao das fontes de documentagao e informagao, ao historico 
desinteresse dos municipios pelo ensino, ao mandonismo local bus- 
cando impedir a estruturagao do poder publico em bases modernas e 
democraticas no pais devemos agora acrescentar o derradeiro, mas 
nem por isso menos importante, relative a atualidade do caso a ser 
descrito e considerado em todas as suas conseqiiencias e implicagoes. 

Nao obstante a proximidade dos acontecimentos e nossa parti- 
cipagao pessoal em parte deles, o metodo que vamos seguir na coleta 
de dados e os processos' que adotamos no tratamento desses dados e 
em sua analise e critica, servirao de garantia para a objetividde do 
estudo que decidimos empreender com base no registro fiel dos fa- 
tos na ordem em que se deram e na relagao de cada um com suas 
causas, conseqiiencias e repercussoes. Esse esforgo de registro e re- 
produgao dos acontecimentos de grande interesse para a adminis- 
tragao piiblica de um modo geral, e para a administragao escolar de 
modo particular, podera ser de inegavel vantagem para o seguro es- 
clarecimento e objetivo tratamento dos varios aspectos do problema 
da tentativa de municipalizagao do ensino primario nesta Capital. 
Como a tentativa da Prefeitura de Sao Paulo nao representa o pen- 
samento unanime das autoridades locals, de vez que persistem, ate o 
momento em que redigimos este trabalho, desinteligencias em torno 
do problema e como nenhuma legislagao substantiva logrou ser apro- 
vada ate agora para legalizar o sistema escolar instituido pelo De- 
creto municipal n.0 3.185 de 2 de agosto de 1956, e como nao foram 
tambem estruturados os orgaos de administragao superior do siste- 
ma, julgamos de bom alvitre fixar uma data limite alem da qual nao 
avangaremos na descrigao e apreciagao dos fatos relacionados com 
o ensino municipal paulistano. Optamos pela interrupgao do levan- 
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tamento de dados e suspensao das observagoes no dia 3 de outubre 
de 1958 — data em que se realizaram as eleigoes para governador do 
Estado, ao pleito concorrendo o Prefeito da Capital em exercfcio que, 
durante a campanha que realizou para postular votos populares, 
abordou em varias ocasioes, pianos que tinha em mente no capitulo 
do ensino, invocando sua experiencia anterior como governador e 
atual como chefe do executivo municipal. 

Com esse limite de proximidade e recuando ate os primordios 
da Republica vamos iniciar a nossa investigagao em torho da agao 
do municipio de Sao Paulo relativamente a manutengao e o desen- 
volvimento do ensino primario dentro de seu territorio. 
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2.0.0 — ANTECEDENTES 

2.1.0. — Preliminares 

2.1.1. — Ensino - servi^o publico estadual 

Desde o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, firmara-se, cons- 
titucionalmente, no Brasil Imperio, a competencia das Assembleias 
Provincials para legislar sobre "instrugao publica e estabelecimentos 
proprios e promove-la, nao compreendendo as faculdades de medi- 
cina, os cursos juridiGOS,v academias^tualmente existentes, e outros 
quaisquer estabelecimentos de instrugao que para o future forem 
criados por lei geral". 

Nenhum dispositive da Constituigao de 1824 ou do citado ato 
aditivo consagra qualquer dever dos municipios no tocante ao ensi- 
no . Na Republica, os Estados herdaram praticamente a mesma prer- 
rogativa por forga do estabelecido quanto a competencia do Con- 
gresso Nacional para "legislar privativamente sobre ensino superior 
e nao com exclusividade sobre a criagao de instituigoes de ensino 
superior e secundario nos Estados," aos quais ficava facultado, "em 
geral, todo e qualquer poder ou direito nao negado por clausula ex- 
pressa ou implicitamente contida nas clausulas expressas da Cons- 
tituigao". E, no novo regime, a nao ser os esforgos dos primeiros 
tempos realizados por alguns republicanos do grupo liberal, pouco 
ou quase nada se fez no sentido de despertar a consciencia das au- 
toridades locais para a importancia municipal, estadual e nacional 
dos problemas do ensino primario. E, assim, firmou-se a tradicional 
divisao de responsabilidades que conservou por longo periodo os mu- 
nicipios isentos de deveres para com o ensino, divisao evidentemente 
comoda para os governos locais e muito a gosto de seus chefes, en- 
quanto nao percebiam a sua significagao ou nao podiam ter em suas 
maos a fonte direta de empregos. 

Nem surtiria efeito qualquer esforgo naquele sentido, porque nos 
Estados, como anteriormente nas Provincias, estando a politica e a 
administragao na mao dos chefes locais — ou de seus prepostos e 
representantes, nao cabia na linha de interesse desses chefes qual- 
quer alteragao do "status quo" reinante, quer nos negocios publicos 
em geral, quer nos de ensino em particular — que eles sempre, in- 
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diretamente dominaram, com a politica de clientela vigente. Nem 
Ihes convinha viesse o municipio a ser incumbido de popularizar a 
educagao primaria, porque para as atividades do homem do campo, 
o aprendizado das nogoes que constituem a chamada educagao fun- 
damental ou a simples alfabetizagao eram considerados desnecessa- 
rios ou superfluos, quando nao luxo incompativel com as condigoes 
de vida do trabalhador rural em nosso pais. Depois, a educagao es- 
colar poderia vir a se tornar um perigo como forga de libertagao da 
dependencia, do dominio e do jugo a que a populagao se habituara, 
presa que era da pobreza, dos males endemicos, da ignorancia e do 
abandono em que estava habituada a se manter, a servigo dos inte- 
resses imediatos e ate certo ponto imediatistas do grupo que desfru- 
tava, pela forga economica e pela posse das posigoes, o mando no 
Pais. Garantido o mando politico, o restante era secundario. Assim, 
e por isso, ficou com o Estado a quase exclusividade da iniciativa de 
criar escolas primarias e a obrigagao de dar corpo a um sistema de 
unidades desse ramo, capaz de atender preferencialmente as exigen- 
cias dos nucleos urbanos de populagao que passaram a multiplicar-se 
por todo o territorio estadual. A criagao de escolas, a disseminagao 
do ensino, em bases populares, de certo modo, contrariavam os inte- 
resses dos chefes locals. A Republica para subsistir deveria fir- 
mar-se da cupula para a base. Foi dentro desse esquema ,seguindo 
essa linha, que surgiu e desenvolveu-se lenta, progressiva, cons- 
tantemente, mas sempre insuficiente, o sistema estadual de ensino 
primario, definido, em seus solidos fundamentos, na ja citada Lei 
n.0 88, de 8 de setembro de 1892, fruto do idealismo que ja assina- 
lamos do reduzido mas combativo grupo de republicanos da corren- 
te liberal realmente empenhado no soerguimento dos padroes de 
vida nacional. 

Se essa linha de agao que se pode explicar dentro do quadro 
de interesse dos chefes locais prevaleceu para os municipios em 
geral, ela se manifestou tambem claramente no tocante a Capital, 
nao obstante tivesse, Sao Paulo, municipio sede dos dois governos 
— o estadual e o local, se tornado o maior centro urbano e a area 
mais industrializada da nagao. Os dois processes concomitantes de 
urbanizagao e industrializagao, entretanto, sao fenomenos de nossos 
dias e sua influencia so poderia vir a ser considerada concretamente 
a partir de 1925, como revelam estudos recentemente publicados e a 
que ainda recorreremos para citagao de dados mais precisos neste 
trabalho (16). A orientagao geral, que se foi firmando, do favore- 

(16) Azevedo, Aroldo de, e outros — A Cidade de Sao Paulo — Estudos de 
geografia urbana — Cia. Editora Nacional — Sao Paulo — 1958. 
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cimento, pelo Estado, dos centres urbanos, em detrimento da maio- 
ria da populagao que se localizava nas zonas rurais, quanto a servi- 
qos piiblicos de interesse geral, mesmo antes do surto de industria- 
lizagao e urbanizagao que se seguiu ao conflito de 1914-1918, e que 
se fez sentir em todo o Estado, maiores razoes teve para assinalar o 
seu prevalecimento no que toca a Capital. Aqui, muitos dos servi- 
gos definidos como de natureza caracteristicamente municipals como 
os de abastecimento de agua, da rede de esgotos, de prevengao con- 
tra incendios, de transito urbano, de assistencia em seus varies as- 
pectos, de protegao contra o roubo e outros passaram a algada do 
Estado, deles desinteressando-se de modo praticamente completo, 
as autoridades locais. Servigos publicos dominados pelo Estado — 
poder mais rico, mais capaz de organizar — tinham, por si, todas as 
condigoes para obter a preferencia da populagao, e por isso, para 
prevalecer em carater quase exclusive. Por volta de 1934, quando 
se tenta municipalizar o servigo de extingao de incendios — o Corpo 
de Bombeiros — e a Assistencia Social, a empresa nao teve exito. 
Nao durou a transferencia decretada, logo depois tornada sem efeito. 
Nenhuma razao senao a do tradicionalismo da subordinagao de tais 
servigos ao Estado explicava a resistencia e o malogro da ideia, per- 
feitamente de acordo com as melhores normas de fixagao de com- 
petencia governamental nos m'veis regional e local. Aqui o muni- 
cipalismo parece que funcionava as avessas. 

E' possivel explicar, e o tern sido repetidamente feito, o fenome- 
no do desinteresse local apelando para a justificativa da escassez de 
recursos financeiros, eis que os municipios sempre foram no Brasil 
o poder publico menos aquinhoado nas partilhas legais de rendas 
constitucionalmente adotadas. Sem recursos, sem autoridade legal, 
mas principalmente desinteressados de muitas de suas fungoes pu- 
blicas, os poderes municipais entregaram-se a mais comoda das po- 
sigoes no tocante a problemas locais e nacionais como o do ensino, 
mesmo primario: a do "laisser aller", ancorados na presungao de 
que o Estado poderia e estaria em condigoes de empreender, sem a 
ajuda ou cooperagao de qualquer dos outros poderes, a solugao desses 
problemas. Depois, o poder municipal na Capital funcionava na rea- 
lidade como um desdobramento de servigo do Estado, que o muni- 
cipio nao tern possuido, na verdade, entre nos, outro carater, parti- 
cularidade de que a seu tempo trataremos mais miudamente. 

Essa a explicagao oficial. Poder-se-ia, no entanto, tentar outra 
interpretagao, quern sabe se menos logica, que nao e a que convem 
ao caso, mas de qualquer modo, parece-nos, que mais ajustada a 
realidade. 
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Os chefes locals nao se interessavam, a rigor, pela expansao do 
ensino, porque a escola, na roga, retirava o brago do trabalho. O 
brago da crianga na ajuda dos pais, no trato da lavoura. O brago do 
colono, que esclarecido nao mais se mostraria disposto a sujeitar-se 
as condigoes menosi satisfatorias de trabalho nas fazendas, deixando 
o emprego na lavoura. Ademais, a ilustragao do povo, nas suas ca- 
madas mais modestas, nao podia ser mesmo preocupagao dominante 
nas atengoes dos chefes locals. Deixando o ensino a cargo do Estado, 
ainda ai os chefes locais davam prova de inteligencia manhosa e ar- 
gucia. Dominando a distancia o poder estadual, poderiam promover, 
na linha de seu maior interesse, como melhor Ihes aprouvesse, o 
desenvolvimento do sistema estadual de ensino. Nao desejando ser 
responsaveis pela expansao do ensino, os indiretos responsaveis pela 
orientagao geral dos negocios publicos mantinham firmes em suas 
maos, as redeas do sistema instituido para ministra-lo, sistema que 
cresceu sempre ao sabor de suas conveniencias. 

No caso da Capital, tratando-se da cidade erigida sede do go- 
verno estadual, parecia acertado fossem os problemas locais, consi- 
derados fundamentais, ou mais urgentes, ou de mais alto custo de 
manutengao, ou de mais complexa administragao, resolvidos pelo 
mais alto e mais importante poder publico instalado em seu terri- 
torio. 

Sede do governo estadual, era tambem natural que o Estado 
preferisse ficassem a seu cargo muitos servigos de interesse prepon- 
derantemente local. Primeiro, pelo simples fato da localizagao das 
principals repartigoes e servigos inerentes as fungoes govemamen- 
tais de administragao publica estadual incrustadas no territorio do 
municipio. constituindo o seu centro civico principal. A simples ins- 
talagao das repartigoes, com o cortejo natural de suas conseqiiencias 
ja seria justificativa suficiente para a adogao da medida. Do mesmo 
modo o impunha a convergencia para a Capital de todo um vultoso 
volume de negocios relatives a servigos governamentais do Estado, 
e a atividade de agencias de servigos para-estatais e privados. Acres- 
centem-se os onus naturais decorrentes da instalagao e manutengao, 
na Capital, dos servigos de seguranga, com a presenga das forgas 
militares federais e policiais do Estado para defesa dos poderes cons- 
tituidos e preservagac da ordem publica. No caso de Sao Paulo, a 
peculiaridade do crescimento vertiginoso da metropole, com o surto 
de industrializagao que a dominou, dela fazendo, segundo o "slogan" 
corrente, a cidade que mais crcsce no mundo, viria de certo modo 
explicar e justificar a agao preponderante do Estado, mesmo em se- 
tores de atividades publicas reconhecidos como de competencia e 
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atribuigao do municipio. E o ensino nunca chegou a ser tido, em 
qualquer area do Pals, na conta de servigo public© de carater local. 

Alem das razoes ja apontadas, nao devemos esquecer, conforme 
ja assinalamos, que, na repartigao das rendas publicas, o municipio 
brasileiro sempre teve o menor quinhao, sendo os seus recursos in- 
defectivelmente reconhecidos como insuficientes para o financia- 
mento de servigos de alto custo e de grande vulto, especialmente 
quando a manutengao de uns e de outros poderia ficar na dependen- 
cia de investimentos de recursos financeiros incomportaveis por or- 
gamentos limitados, eis que as autoridades locais nao podiam contar 
com o recurso das operagoes de credito destinadas a reforgar seus 
orgamentos na parte relativa as despesas para financiamento de ser- 
vigos so reprodutivos a longo prazo e geralmente de interesse maior 
fora dos restritos limites locais. O que estava acontecendo com o 
abastecimento de agua, com a rede de esgotos e com os demaisi ser- 
vigos, reconhecidos como de imediato interesse da comuna, repetiu- 
se, com mais abundantes razoes, com o ensino. E nao haveria lugar, 
no orgamento municipal, para os gastos elevados que a manutengao 
de escolas iria reclamar. Um sistema de-escolas primarias na Capi- 
tal, mesmo antes da verificagao do seu continuo e rapido desenvol- 
vimento, constituiria um peso excessive para os minguados cofres 
locais. Alem do mais, o cria-las e mante-las se havia tornado, histo- 
ricamente, um dever do Estado, que dele se vinha desincumbindo, 
segundo normas e dentro de piano reconhecido como aceitavel, num 
processo de fixagao de competencias que vinha desde o ato consti- 
tucional, no Imperio, apontado como uma das principais conquistas 
para a descentralizagao administrativa dos servigos publicos no Bra- 
sil. 

Nao devemos desconsiderar, tambem, no caso de um tao impor- 
tante municipio brasileiro, os reflexos de nossa tradigao historica 
na formagao da cultura nacional e o papel do sistema de escolas 
nessa formagao. O tipo de educagao dominante era o que parecia sa- 
tisfazer as exigencias elementares da sociedade da epoca, "educagao 
de tipo aristocratico, destinada antes a preparagao de uma elite do 
que a educagao do povo", processo que se desenvolveu "no Imperio, 
seguindo, sem desvio sensivel, as linhas de sua evolugao, fortemente 
marcadas pelas tradigoes intelectuais do pais, pelo regime economi- 
co patriarcal e pelo ideal correspondente de homem e de cidadao. O 
tipo de cultura a que se propunha servir, nao se explica apenas pela 
tradigao colonial, de fundo europeu, que de certo modo o preparou, 
mas se liga estreitamente as formas e aos quadros da estrutura so- 
cial que persistiram por todo o Imperio. De fato, com a mudanga do 
estado politico, de colonia para nagao, e com a fundagao em 1822, 
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da monarquia constitucional, nao se operou modificagao na estrutu- 
ra da sociedade, que se manteve, como na Colonia, organizada sobre 
as economias agncola e patriarcal, de base escravocrata, desde os en- 
genhos de agiicar no Norte, ate as fazendas de cafe no Sul, ja pelos 
meados do seculo XIX, em pleno desenvolvimento" (17). 

A mudanga operada em 1889 nao afetou a vida nacional sob esse 
aspecto, pois a Republica nao conseguiu alterar substancialmente, 
como se esperava que acontecesse, a paisagem cultural e escolar do 
pax's. A situagao ja foi descrita, com muito acerto, nos seguintes ter- 
mos: "A parte o laicismo, a infiltragao das ideias positivistas e o mo- 
vimento renovador de Sao Paulo, limitado ao ensino primario e nor- 
mal e sob a influencia das tecnicas pedagogicas americanas, todos os 
outros fatos relatives a educagao e a cultura acusavam no ultimo de- 
cenio do seculo XIX, a sobrevivencia das tradigoes do regime im- 
perial" (18). 

A Constituigao de 1891 facultou aos Estados a organizagao de 
seus sistemas escolares e essa oportuna descentralizagao de compe- 
tencia e autoridade poderia vir a contribuir decisivamente para o 
desenvolvimento e a renovagao das tecnicas pedagogicas no pais. 
Era o que se esperava. "Como, porem, as novas instituigoes escola- 
res foram criadas por iniciativa ou sob a inspiragao das elites que 
provinham das antigas faculdades e tinham a mesma mentalidade 
e formagao cultural, esses sistemas educativos vieram a ser outros 
tantos instrumentos, nao de renovagao, mas de conservagao e difu- 
sao dos tipos de ensino tradicionais e das velhas culturas. 

A tradigao constituia um elemento nao so organizador mas so- 
lidificador de estruturas ainda mal assentadas que se iam confor- 
mando, a medida que se desenvolviam, as ideias dominantes e aos 
moldes do sistema federal, fundidos no Imperio. Certamente, os 
sistemas estaduais, novos, em via de crescimento, e de formagao, 
apresentavam uma plasticidade maior, e foi da periferia para o 
centro, do Distrito Federal e dos Estados para o governo da Uniao, 
que partiram os primeiros movimentos de reforma e reconstrugao 
geral. Mas a identidade de concepgao e de cultura, a pobreza dos or- 
gamentos locais e a pressao do aparelhamento burocratico e fiscal 
do ensino, entravando as iniciativas e instalando a rotina, aceleraram 
o processo de estratificagao e burocratizacao desses sistemas em que, 
apesar de novos, tambem se aquartelaram, como no sistema fede- 
ral, as forgas conservadoras, e, por vezes, reacionarias" (19). 

(17) Azevedo, Fernando de — Cultura Brasileira — Servigo Grafico do 
I.B.G.E. — Rio de Janeiro — 1943 — pg. 336. 

(18) id. ib., pg. 368. 
(19) id. ib., pg. 382. 
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Persistindo essa politica de resistencia a democratizagao do sis- 
tema, de orgamentos restritos para o ensino, de subordinagao a 
linha de sujeigao do sistema escolar a autoridade dos Estados, dos 
Estados dominados politica e administrativamente pelos senhores 
rurais — mandoes municipais, era perfeitamente compreensivel a 
posigao de retraimento em que se manteve, indefectivelmente, o 
municipio, quanto a assumir quaisquer responsabilidades na cria- 
gao, administragao e sustentagao de sistemas de ensino primario 
proprios. Alias, os municipios nao tinham reivindicagoes no tocan- 
te a autoridade legal, porque sempre se mostraram satisfeitos com 
a que possuem, e possuem a que desejam — a autoridade de fato ou 
o poder de fugir, pela omissao ou resistencia passiva, as imposigoes 
legais. Mais tarde, isto e, a partir de 1930, com a instalagao no Pais 
de um governo fortemente centralizador, verifica-se o desenvolvi- 
mento de um processo de equilibrio de forgas entre chefes locais e 
governos centrais, conjuntura que deu lugar ao aparecimento, mais 
tarde, dos movimentos municipalistas reivindicatorios de maior au- 
toridade, de mais poderes e de mais recursos financeiros. Num 
municipio como o da Capital, a posigao de desinteresse ou retrai- 
mento tinha sua explicagao na situagao privilegiada em que o mes- 
mo se encontrava para obter, do Estado, favores especiais nao pro- 
porcionados aos demais. 

Certamente, por essas razoes foi que o ensino primario nunca 
se tornou objeto de maior cogitagao de camaras ou prefeitos muni- 
cipais da Capital, municipio que nunca chegou a ter, na Republica, 
ate 1956, uma so escola primaria, comum, propria, criada. 

E, como vimos, era natural que assim fosse. A orientagao ajus- 
tava-se integralmente a tradigao e convinha ao tipo de politica e 
de administragao que se foi estruturando e prevalecendo em nosso 
pais — republica federativa e democracia, a rigor, puramente no- 
minais, republica e democracia constitucionalmente definidas nos 
moldes dos melhores e mais novos figurinos estrangeiros, mas in- 
teiramente alheias, ambas, a realidade conceptual e a ambiencia 
nacional. 

A historia politica da Republica, ate 1930^ foi a de um so parti- 
do, de ambito nacional, mas sujeito a injungoes de suas secgoes es- 
taduais, por sua vez dependentes do apoio que lograssem obter dos 
prestigiosos "morubixabas" politicos municipais. 

Depois do movimento revolucionario que teve sua vitoria asse- 
gurada e abreviada com o levante das tropas sediadas no Rio de 
Janeiro, a 24 de outubro do ano em que se encerrou o ciclo da cha- 
mada Republica Velha, varios periodos tivemos de influencia de 
diversas forgas e correntes politicas, ate a definitiva reconstitucio- 
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nalizagao do pai's, em 1946. Mas, conquanto nos quase tres lustroe 
de vida polltica mais agitada, sob o dominio de Vargas, duas vezes 
dentro de regimes excepcionais, se tivesse verificado um fortale- 
cimento das influencias centralizadoras no piano polltico-adminis- 
trativo, ainda assim nunca deixou de se fazer sentir junto aos de- 
tentores dos postos chaves centrais do govemo federal, como junto 
as autoridades estaduais, o poder dos prestigiosos chefes locals, mar- 
cando os rumos para eles mais convenientes a polltica nacional. 

O tipo de localismo que dominou toda a vida polltica nacional 
e assegurou a permanencia indefinida, no poder, de um so partido, 
dentro do qual prevalecia ora um grupo, ora outro, mas todos, ori- 
ginalmente, representantes dos mesmos interesses e defensores das 
mesmas ideias e ambigdes, funcionou, no caso da Capital, como no 
dos demais municlpios: os metodos pollticos e a administragao nao 
se distinguiam substancialmente dos do interior, pelo menos nas 
suas fontes de inspiragao e nas suas formas de expressao e apresen- 
tagao. 

2.1.2. — Desinteresse municipal pelo ensino, na Capital. 

No caso da Capital do Estado, devemos considerar que o alheia- 
mento das autoridades municipais em relagao ao ensino primario 
prevaleceu tanto no perlodo em que a legislagao consagrava a "au- 
tonomia" municipal com a eleigao direta do prefeito, como no em 
que o chefe do poder executivo local era sagrado por escolha do 
presidente ou do governador do Estado. Nesta ou naquela forma 
de investidura, pelo menos ate 1953, o resultado poder-se-ia consi- 
derar quase o mesmo, porque na investidura do candidate no posto, 
tanto sob a forma de escolha popular, como na de nomeagao, o que 
prevalecia, em ultima instancia, era a decisao do diretorio ou do 
conselho superior do partido, compostos ambos, de regra, por nu- 
meroso contingente de chefes poderosos do interior ou de creden- 
ciados representantes de seu esplrito dominador. Nos orgaos cen- 
trais do partido, quando uma personalidade mais forte se projetava, 
e porque ja tinha a sustenta-la o apoio de mais ou menos numeroso 
grupo de chefes locals e podia, assim, impor aos companheiros a sua 
orientagao. For esse processo, sucediam-se os chefes com o passar 
dos anos, mas o esplrito do partido conservava-se fiel a uma diretriz 
invariavel que representava o pensamento do grupo agrario que 
dominava e comandava a polltica do pals. Homens e grupos, portan- 
to, conduziam a polltica c a administragao do pals, nos diferentes 
pianos, do nacional ao local, sem que nas decisoes sobre os proble- 
mas de interesse coletivo pudessem sentir, realmente, a presenga efe- 
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tiva da vontade genuinamente popular, ou mesmo da massa de elei- 
tores. 

Desse modo, nao havia vislumbre de segredo no processo de in- 
vestidura das autoridades locals: os candidates que o povo elegia 
eram os que o partido indicava. No caso de Prefeito da Capital, o 
nome que o povo sagrava nas urnas, como o que o Presidente ou 
Governador do Estado nomeava era, na verdade, aquele que o par- 
tido escolhia. 

2.1.3. — Ensino primario e democracia 

Ao partido unico, a servigo da aristocracia rural que conseguira 
politicamente sobreviver, indene a mudanga de regime processada, 
com substancial ajuda military em 1889, nao convinha por motivos 
obvios, uma politica governamental deliberadamente empenhada 
em promover de modo acelerado a educagao popular, em que pese 
o idealismo de um grupo de esclarecidos republicanos, responsavel 
pela primeira reforma do ensino no novo regime. Os lavradores nao 
haviam de pretender acrescentar aos prejuizos que Ihes havia cau- 
sado a libertagao dos escravos negros, os imponderaveis de um piano 
de generalizada disseminagao da educagao primaria capaz de acen- 
tuar o desequilibrio causado, a economia do pais, e aos seus interes- 
ses financeiros, a politica complacente do Imperador relativamente 
a escravatura. Nao poderia mesmo ajustar-se aos interesses do gru- 
po dominador da politica nacional a organizagao de um bem estru- 
turado sistema de ensino estadual ou o incentivo a instituicao de 
multiples sistemas municipais de ensino primario, para combate ao 
analfabetismo e aos males dele decorrentes. Dai a manutengao de 
uma politica educacional que veio a conservar os poderes publicos 
locals de certo modo alheios a responsabilidade de promover efeti- 
vamente a educagao do povo pela rapida multiplicagao de escolas 
publicas primarias, mesmo na Capital. 

Nesse mesmo sentido agia, consciente ou inconscientemente. ou- 
tra instituigao poderosa e de grande prestigio perante os orgaos poli- 
ticos governamentais, como de indiscutivel influencia em todas as 
camadas da populagao — a Igreja Catolica que, com o seu inegavel 
prestigio junto a massa, se manteve, de certo modo, indiferente a 
pianos visando a expansao do ensino primario ou a democratizagao 
da educagao e da cultura. Por outro lado, preocupada mais acen- 
hiadamente com o ensino secundario e superior, deixava de reivindi- 
car, com o vigor devido, em beneficio das camadas humildes da popu- 
lagao, o direito a educagao comum, inscrito, desde o seculo XVIII, nos 
codigos dos povos adiantados como um dos direitos fundamentai? 
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do homem. Natural e perfeitamente explicavel essa atitude coerente 
com a linha que sempre foi a de predilegao da Igreja. E para ex- 
plica-la, bastaria relembrar que no caso do Brasil, a Republica se 
tornara, numa das manifestagoes de arroubo positivista e democra- 
tico de alguns republicanos idealistas, a responsavel pel a separagao 
da Igreja do Estado, e a implantadora do ensino publico leigo. Nao 
se justificava, por parte do clero outra atitude senao a do retrai- 
mento frente a poderes publicos hostis. Se, por motives de ordem 
financeira ou economica de um lado, nao convinha aos fazendeiros 
o combate ao analfabetismo pela disseminagao de escolas primarias 
para toda a populagao em idade de receber educagao fundamental 
comum, por muitas outras fortes razoes, por outro lado, nao se coa- 
dunava tambem a medida democratizadora com os interesses da 
Igreja Romana, em nosso pais, como em toda parte, preocupada 
principalmente com a educagao das elites. Essa identidade de ati- ^ 
tudes e de interesses por parte de dois grandes e poderosos grupos 3 
na vida do pais, esta por ser ainda mais pormenorizadamente estu- j 
dada e interpretada em maiores detalhes, mas nao e este o momento S 
de enveredarmos por esse caminho, que o presente trabalho tern em ^ 
mira menos esclarece-los que o objetivo de estudar-lhes as conse- ^ 
qiiencias e resultados. Limitamo-nos a relembrar fatos, a encadear = 
acontecimentos e a relacionar ideias que nos parecem pertinentes £3 
na medida em que devamos encontrar explicagoes para o lamenta- ^ 
vel atraso em que se encontram, ate o presente, o pais, o Estado, e £2 
o seu maior centro urbano, no tocante aos seus' respectivos sistemas S? 
de ensino primario. i 

E' verdade que algumas tentativas se fizeram de democratiza- ^ 
gao do ensino. pianos se elaboraram de expansao do ensino primario 5 
durante a R«uublica, como se pode exemplificar. em Sao Paulo, com 5 
os movimentos que se seguiram a agao do grupo Caetano de Cam- 
pos, Cesario Mota e Gabriel Prestes. Assim e que podemos assi- 
nalar para so falar daqueles sobre os quais se pode desde ja fazer 
alguma Historia, especialmente a presenga de Oscar Thompson (1912) 
e Sampaio Doria (1920), na evolugao do ensino paulista como pro- 
motores, cada um a seu modo e em linhas de ataque diversas, da 
expansao quantitativa da rede de escolas primarias, da reestrutu- 
ragao e aperfeigoamento qualitative do sistema ou dos orgaos cen- 
trais de sua administragao. Agao esporadica, entretanto, e de redu- 
zido efeito, a preconizada pela reduzida falange desses autenticos 
liberais democratas que se batiam pela educagao do povo, que nao 
era o que convinha aos homens que formavam o grupo maior dos 
que haviam ascendido a diregao politica do novo regime. A estes 
nao interessa qualquer piano de disseminagao racional de escolas 
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em grande escala, ainda que concordassem todos com as enfaticas 
declaragoes de qu§ a Federagao e a Republica deveriam ter seu 
maior e mais solido sustentaculo na educagao popular. 

A situagao resultante da identidade de interesses de grupos 
fortes e poderosos, quanto habeis e inteligentes na agressividade e 
no negaceio de suas atitudes e atividades, se foi mantendo nao sem 
graves prejufzos para a nagao, dados os entraves que acarretava ao 
desenvolvimento do pax's, impedindo ou retardando as transforma- 
goes e a diversificagao de sua economia. Assim viemos, ate que, 
com o movimento de ideias, que culminou na vitoria revolucionaria, 
de 24 de outubro de 1930, a educagao vem a surgir com maior vigor 
e em novos termos, na tematica nacional pela agao de um grupo 
vigilante de educadores que ja vinha procurando, de alguns anos a 
essa data, por alguns de seus componentes algados a postos de res- 
ponsabilidade na administragao do ensino em alguns Estados e no 
Distrito Federal, imprimir novos rumos a solugao dos nossos proble- 
mas educacionais., Dessa forma, retoma-se em Sao Paulo a linha de 
desenvolvimento inaugurada, nos primordios da Republica, pelo ja 
citado grupo de educadores idealistas, e o sistema paulista vem a 
beneficiar-se na sua expansao e aperfeigoamento, gragas a influen- 
cia de alguns diretores gerais de ensino, entre os quais e justo des- 
tacar, entre outros, pelo alcance de algumas providencias que ado- 
taram, os professores Lourengo Filho (1930), Fernando de Azevedo 
(1933) e Almeida Junior (1934-1937), signatarios os tres do mani- 
festo de 1932, de que trataremos a seguir. 

2.1.4. — Manifesto dos Pioneiros e algumas de suas conseqiiencias 

Em 1932, no aceso dos debates que sucederam a vitoria do mo- 
vimento revolucionario, surge um candente e contundente documen- 
to, conhecido sob a denominagao de Manifesto dos Pioneiros da 
Educagao Nova, subscrito por um grupo de educadores que se vinham 
destacando nos domx'nios de educagao nacional e que se dirigem por 
esse meio ao Povo e ao Governo, propondo novos caminhos el novos 
fins para a educagao nacional. 

Comega o documento por uma rigorosa critica a situagao rei- 
nante, com a declaragao enfatica de que "na hierarquia dos proble- 
mas nacionais, nenhum sobreleva em importancia e gravidade ao 
da educagao. Nem mesmo os de carater economico Ihe podem dis- 
putar a primazia nos pianos de reconstrugao nacional". E alinha, 
logo a seguir os argumentos tendentes a demonstrar o acerto da 
afirmagao, colocando a questao nestes termos: "se a evolugao orga- 
nica do sistema cultural de um pax's depende de suas condigoes eco- 
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nomicas, e impossivel desenvolver as forgas economicas ou de pro- 
dugao, sem o prepare intensivo das forgas culturais e o desenvolvi- 
mento das aptidoes a invengao e a iniciativa que sao os fatores fun- 
damentais do acrescimo da riqueza de uma sociedade". Dai, a cri- 
tica da inagao dos govemos republicanos que se sucederam em 43 
anos de novo regime, a passagem e natural; "se se der um balango 
no estado atual da educagao publica, no Brasil, se verificara que, 
dissociadas sempre as reformas economicas e educacionais, que era 
indispensavel entrelagar e encadear, dirigindo-as no mesmo senti- 
do, todos os nossos esforgos, sem unidade de piano e sem espirito de 
continuidade, nao lograram ainda criar um sistema de organizagao 
escolar, a altura das necessidades modernas e das necessidades do 
pais". 

Novas solugoes para velhos problemas sao apontadas. O Mani- 
festo, que e longo, aborda problemas de fins e meios, de diretrizes 
e bases, de competencia, administragao e financiamento do sistema 
oficial de ensino, definindo-se pelo reconhecimento da educagao 
como uma fungao eminentemente publica, pela escola unica e pela 
escola publica leiga, gratuita, obrigatoria, na qual os candidates 
ingressam para um regime de "educagao em comum", ou o que o 
manifesto define como coeducagao. Do ponto de vista administra- 
tive, "bate-se pela autonomia tecnica, administrativa e economica 
da fungao educacional" sem a qual ficaria "subordinada a educagao 
publica a interesses transitorios, caprichos pessoais ou apetites de 
partidos", tornando "impossivel ao Estado realizar a imensa tarefa 
que se propoe da formagao integral das novas geragoes", e impedin- 
do-nos de pela "doutrina federalista e descentralizadora, de levar 
a cabo, em toda a Republica, uma obra metodica e coordenada, de 
acordo com um piano comum, de eficiencia tanto em intensidade 
como em extensao" (20). 

Pouco tempo mais tarde, isto e, em 1935, o mesmo grupo autor 
do Manifesto e chamado a elaborar, na V Conferencia Nacional de 
Educagao, um ante-projeto de Capitulo da Educagao Nacional, para 
ser oferecido, como subsidio da Associagao Brasileira de Educagao, 
aos constituintes de 1934. Nesse ante-projeto, como no Capitulo fi- 
nalmente redigido para a nova Carta Magna do Brasil, os disposi- 
tivos aprovados colocam em novas bases o problema da educagao 
nacional, tanto no que se refere a sua mais adequada conceituagao, 
como quanto as responsabilidades dos poderes publicos federais, es- 
taduais e municipais, frente a administragao e ao financiamento dos 
respectivos "sistemas educacionais". 

(20) Reconstrugao educacional do Brasil — Manifesto dos Pioneiros da 
Educagao Nova — Cia. Editora Nacional — Sao Paulo — 1932. 
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Quanto a administragao, o ante-projeto defere aos "Estados, a 
competencia de organizar, administrar e custear os sistemas educa- 
cionais". "Os argumentos que venceram o longo debate sobre esse 
assunto", diz o relator, "sao numerosos e nao podem ser expostos 
nesta apresentagao singela do ante-projeto". E continua argumen- 
tando; "Basta que acentuemos a necessidade de adaptagao regional 
e local dos diferentes sistemas educativos, nao somente as condigdes 
de meio, como aos recursos materiais e humanos, adaptagao que nao 
poderia ser realizada pela Uniao. A esse argumento de natureza 
intrinseca, ao proprio organismo administrative e a sua administra- 
gao, junta-se o da necessidade de se estimular o sentimento de res- 
ponsabilidade, o que nao se pode conseguir sem liberdade de orga- 
nizagao e iniciativa. A uniformizagao federal do ensino viria reti- 
rar, fatalmente, a vitalidade as instituigoes educativas que vegeta- 
riam, por ai, sob a compressao uniformizante e longinqua do poder 
federal. Por ultimo, mas nem por isso argumento de menor forga, 
impressionou a Comissao a necessidade de variedade para que se 
permitisse a livre experiencia e a vitoria do melhor, pelo seu pro- 
prio merito e nao por imposigao legal. 

Esses argumentos e varios outros ainda, levaram-nos a conclu- 
sao de que se tornava indispensavel dar aos Estados completa au- 
tonomia na organizagao e administragao dos sistemas educativos 
locais". 

E prossegue o relator: "A competencia da Uniao se estende, 
entretanto, a fixagao do piano geral, a coordenagao suprema das 
atividades educativas nacionais, e ao exercicio de uma agao estimu- 
lante, ampla e vigorosa. 

Como conseguir tudo isso? Fixado o piano geral, cuja estrutura 
devera ser, como destacamos anteriormente, de extrema amplitude 
e flexibilidade, a agao coordenadora e estimuladora se exercera, so- 
bre tudo, pela informagao. 

A informagao e a unica forga legitima para a compressao de 
orgamsmos autonomos e cuja capacidade de se dirigirem a si mes- 
mos queremos respeitar, acima de tudo. 

A Uniao, tomando a si o estudo dos sistemas educacionais e 
mantendo um servigo permanente e autorizado de inqueritos, pes- 
quisas e informagoes, atuara como uma poderosa forga intelectual 
na dijregao da educagao nacional". 

Nao obstante a tendencia dominante no grupo em favor da des- 
centralizagao administrativa nao foi ela suficientemente forte para 
levar a comissao a propor a entrega, aos municipios, da diregao de 
seus sistemas locais de ensino. E nao o fez, esclarece o documento, 
porque "razoes provenientes de nossa evolugao historica, do estado 
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embrionario da maioria dos municipios brasileiros, como ainda da 
necessidade de orientagao especializada e tecnica dos sistemas edu- 
cacionais, militaram a favor da centralizagao parcial dos sistemas 
educacionais nos Estados" (Grifo nosso). 

O ante-projeto, todavia, prescreveu que "se nao fecharia a porta 
da autonomia educativa, aos municipios capazes pelas suas rendas 
e pelo seu desenvolvimento cultural. A esses, os Estados poderao 
delegar a atribuigao de organizar e administrar os sistemas educati- 
vos locais. 

Salvaram-se, assim, as vantagens da diregao local, sem prejuizo 
da unidade de orientagao, que continua a caber ao Estado" (21). 

Como se ve, a municipalizagao volta a baila, mas nao chegam 
os participantes da reuniao de Niteroi a adota-la ou preconizar cla- 
ramente a sua oficializagao. Fica-se no meio termo descentraliza- 
dor que mantem o ensino sob a responsabilidade do Estado — o 
grande sobrecarregado de encargos na Federagao e nao suficiente- 
mente garantido com os recursos financeiros de que necessita para 
fazer frente aos seus compromissos. 

O Manifesto, como o ante-projeto e sua longa justificativa, dos 
quais transcrevemos algumas passagens, sao documentos importan- 
tes especialmente pelo que refletem relativamente a preocupagoes, 
ideias e pontos de vista de educadores, numa epoca em que os pro- 
blemas educacionais em geral e os de ensino em particular se apre- 
sentam sob roupagens predominantemente pedagogicas. 

Na Constituigao com que e dotado o pais em 1934, como vere- 
mos, ensaia-se de novo, mas ainda incompletamente, um passo im- 
portante na politica educacional brasileira. 

2.1.5. — As Constituigoes Federal e Estadual e os negocios de edu- 
cagao e ensino 

No texto aprovado da Constituigao de 1934, os deveres funda- 
mentais de planejar a educagao nacional, firmar-lhe as bases, pro- 
mover o desenvolvimento do ensino, organizar e manter os respecti- 
vos "sistemas educativos", permaneceram na esfera de atribuigoes 
dos govemos da Uniao e dos Estados, cabendo aos Municipios, jun- 
tamente com a Uniao aplicar "nunca menos de 10% da renda resul- 
tante dos impostos, na manutengao e desenvolvimento dos citados 
"sistemas educativos". Aplicagao de recursos semelhantes, em per- 
centagem dobrada, caberia aos Estados. 

(21) O Problema Educacional e a Nova Constituigao — Organizado pels 
A.B.E. — Cia. Editora Nacional — Sao Paulo — 1934. 
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A Constituigao de 1934 e a primeira das nossas cartas magnas 
a incluir no seu corpo de disposigoes fundamentals um capltulo es- 
pecial sobre a educagao e o ensino no pals. Na epoca, os comenta- 
rios em torno da orientagao seguida pelos constituintes eram para 
assinalar entre os representantes do povo reunidos em assembleia 
nacional, o predomlnio das preocupagoes com os grandes problemas 
socials enfrentados pelas nagoes modernas. De todos os novos dis- 
positivos constitucionais nesse terreno incluidos na nova carta de 
organizagao politica do pais, um dos mais importantes foi inegavel- 
mente o que veio determinar que os tres poderes — federal, esta- 
dual e municipal —- devessem reservar quotas de recursos para fi- 
nanciamento dos respetivos "sistemas educativos". 

De igual modo, a Constituigao de Sao Paulo, promulgada a 9 de 
julho de 1935, vem dispor sobre educagao e ensino, a cargo do Esta- 
do e do Municipio, nos seguintes termos: 

"Art. 81 — Incumbe ao Estado e aos Municipios promover o 
desenvolvimento da cultura e prestar assistencia ao trabalhador in- 
telectual, incentivando as iniciativas particulares. 

Art .82 — O Estado aplicara, no servigo da educagao, nunca me- 
nos de vinte por cento e, os Municipios, nunca menos de dez por 
cento, das rendas resultantes de impostos, sendo essa porcentagem 
empregada, principalmente, no ensino primario integral, ou pro- 
fissional agricola, respeitados os interesses locais. 

Art. 83 — O Estado e os Municipios reservarao uma parte de 
seus patrimonios territoriais para a formagao dos respectivos fundos 
de educagao. 

§ unico — Parte dos mesmos, fundos sera aplicada em auxilio a 
alunos necessitados, mediante fornecimento gratuito de material es- 
colar, bolsas de estudos, assistencia alimentar, medica e dentaria e 
criagao de colonias de ferias". 

A Lei Organica dos municipios — Lei n.0 2484, de 16 de dezem- 
bro de 1934, repete as obrigagoes criadas pelas duas Constituigoes 
com a seguinte redagao: 

"Art. 15 — Compete ainda ao Municipio ,concorrentemente com 
o Estado, promover: 

a) —  
b) — o ensino primario, secundario e profissional, observadas 

as diretrizes tragadas pela Uniao e pelo Estado. 

i) —o estimulo as instituigoes particulares de ensino. 
Art. 59 — Os municipios destinarao, no minimo 10% das rendas, 

resultantes de impostos, ao amparo da maternidade e da infancia, 
e nao menos de de$ por cento a manutengao e desenvolvimento dos 
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sistemas educativos, especialmente ao ensino primario integral e 
profissional, inclusive o agricola. 

§ unico — Esta determmagao nao exclui a destinagao de outras 
verbas para que o municipio promova ou auxilie o desenvolvimento 
da cultura, preste assistencia ao trabalhador intelectual e incentive 
as iniciativas particulares de educagao quanto ao ensino secunda- 
rio ou aos graus mais elevados. 

Art. 106 — Sera reservada uma porgao do patrimonio territorial 
dos municipios para a formagao do fundo de educagao, parte do 
qual sera assim aplicada: 

a) — em auxilio a alunos necessitados, constituindo em fome- 
cimento de material escolar, bolsas de estudo, assistencia alimentar, 
medica e dentaria; 

b) — em subvengao a instituigoes particulares que distribuam 
esses favores; 

c) — criagao de colonias de ferias". 
Nao obstante a minucia e o taxativo dos textos, nao tiveram eles 

forga suficiente para sair do papel, como tantos outros salutares 
dispositivos de lei no Brasil. Definida a responsabilidade, o poder 
publico dela nao tinha suficiente consciencia para passar imediata- 
mente a cumprir o seu dever. E o povo nao o exigia. Nem podia 
exigir, pois nao compreendia, de um modo geral, como ainda nao 
compreende, a educagao como direito, por nao sentir ou vislumbrar 
a sua necessidade vital, no regime que adotamos, nos tempos em que 
vivemos, na sociedade a que pertencemos. 

Alem disso, tao depressa foi o regime constitucional posto por 
terra pelo golpe de estado de 10 de novembro de 1937, que nao ti- 
veram tempo, os Estados e Municipios, mesmo os financeiramente 
mais bem aquinhoados, de empreender qualquer esforgo bem con- 
duzido no sentido do exato cumprimento dos dispositivos constitu- 
cionais entao vigentes ou nao quiseram deliberadamente faze-lo. E' 
verdade tambem que nao houve oportunidade e clima para promo- 
ver reexame da situagao reinante para base da elaboragao de um 
esquema de prioridade a ser cumprido na aplicagao dos recursos cla- 
ra e expressamente destinados a manutengao e desenvolvimento de 
sistemas educativos, o qual assegurasse o devido lugar para o ensino 
primario como base da educagao comum que todo o regime demo- 
cratico autentico considera como um dos seus pilares de sustentagao. 
O periodo decorrido entre 1934 e 1937 nao foi de tranouilidade poli- 
tica. E essa intranquilidade concorreu para que nao houvesse tem- 
po tambem para que os poderes publicos se alertassem a adotassem 
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providencias no sentido indicado pela Constituigao para que a Uniao, 
Estados e Municipios sentissem o peso de suas responsabilidades e 
a magnitude de suas atribuigoes no campo da educagao popular. A 
sina de sofrer repetidas protelagoes, adiamentos indefinidos, trami- 
tagao lenta ou abandono em meio do processo elaborativo marca o 
destine dos principais pianos de reformas na base do ensino no Bra- 
sil. O projeto de Martim Francisco caducou com o retorno de D. 
Joao VI para Portugal e a proclamagao da Independencia; os Pare- 
ceres de Ruy nunca chegaram a ser votados em virtude do desenca- 
deamento das crises politicas decorrentes da aboligao da escravatu- 
ra, da reforma eleitoral e da proclamagao da Republica; o Piano 
Nacional de Educagao previsto na Constituigao de 1934 deixou de 
ser executado em conseqiiencia do golpe de 10 de novembro de 1937; 
o projeto de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional encontra-se 
na Camara dos Deputados desde 1948, a espera de um cornpasso de 
calma na vida nacional para ser votado. 

No caso que estamos analisando, no entanto, apesar das vicissi- 
tudes a que aludimos, um passo importante foi dado com a expressa 
consagragao constitucional da obrigagao de reservarem, a Uniao, os 
Estados e os Municipios um minimo anual ds recursos orgamenta- 
rios proprios exclusivamente para o financiamento da educagao — 
principio que vira a prevalecer mais tarde, como ponto de partida 
para uma obra a que se consagraram grandes educadores do pais. 

Vam^s ver. porem, o que resultou, na Capital do Estado de Sao 
Paulo do impacto provocado na opiniao e na agao dos governos pelo 
Manifesto dos Pioneiros e pelos dispositivos constitucionais que dis- 
punham sobre a educagao no pais, sua administragao e financia- 
mento . 

2.2.0. — O Municipio da Capital e a educagao popular 

2.2.1. — Educagao em geral e escolarizagao em particular 

Para a perfeita compreensao da parte do trabalho que agora 
se inicia e na qual pretendemos descrever a agao municipal em duas 
importantes fases da historia e sua influencia na solugao de pro- 
blemas educacionais em geral e escolares em particular, afigura-se- 
nos da maior utilidade direta e imediata o estabelecimento da clara 
distingao entre a agao dos poderes publicos locais no tocante a edu- 
cagao, tornado o termo no seu lato sentido, envolvendo os mais va- 
riados processes de influencia nos habitos e no comportamento do 
povo e dos individuos, visando a elevacao de seu padrao de vida e a 
sua mais perfeita integragao na comunidade nacional, e o ensino 
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propriamente dito, ou a escolarizagao como parte ou elemento desse 
processo geral de integragao social. Essa distingao ainda mais se 
impoe tendo-se em vista que em duas Constituigoes — a de 1934 e 
a de 1946 — a terminologia usada nos respectivos capitulos especiais 
relatives a Educagao Nacional da margem a duvidas e a interpreta- 
goes diversas, como sera facil de se ver. Se a primeira dispunha, 
como dissemos, que os recursos da quota de impostos deviam ser 
aplicados na manutengao e desenvolvimento de sistemas educativos, 
a segunda ja se refer© apenas a manutengao e desenvolvimento do 
ensino. O pensamento dos constituintes foi um so — o de favorecer 
a educagao do povo, mas se a primeira redagao propiciava maior 
liberdade de agao as autoridades federais, estaduais e municipais, 
a segunda ja a restringe e especifica a materia sobre que se vai dis- 
por com maior clareza e precisao. E essa diferenga nao pode ser 
omitida nem minimizada como ja tern frequentemente acontecido. 

Assim considerando o assunto, podem-se distinguir duas ten- 
dencias no comportamento das autoridades municipais da Capital 
do Estado, nos ultimos vinte e cinco anos, tendencias essas corres- 
pondentes a duas epocas bem distintas na historia da administragao 
do municipio. 

Em epoca anterior a esse quarto de seculo, a documentagao 
conhecida nao nos autoriza a crer que os problemas de educagao e 
especialmente de educagao popular pudessem constituir motivo de 
muita preocupagao para os responsaveis pelo governo da Cidade. 
O de que cuida a Prefeitura ou a Camara, nesse particular e nada 
ou quase nada, como veremos ao tratar dos orgamentos municipais 
e os recursos para educagao e ensino. 

Tomadas, portanto, as demonstragoes de interesse das autorida- 
des municipais da Capital pelos problemas de educagao em geral e 
escolarizagao em particular como acontecimentos recentes da histo- 
ria da administragao publica no Estado de Sao Paulo, vamos tentar 
reunir o material que nos conduza a reconstrugao dos fatos para sua 
adequada e cabal interpretagao. 

A verificagao do interesse das autoridades municipais por assun- 
tos de educagao e ensino esta ligada, de um lado, a uma nova orien- 
tagao politico-administrativa inaugurada nesta unidade da Federa- 
gao logo apos o malogro da revolugao constitucionalista, e, de outro, 
a obrigagao estabelecida pela legislagao federal no sentido de assegu- 
rar certa disciplina na participagao, tambem dos municipios, como 
esfera local de poder govemamental, no financiamento dos sistemas 
de ensino publico, criados para promover, ampliar ou aperfeigoar a 
educagao do povo. 
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A partir das primeiras iniciativas de participagao do municipio 
na obra de educagao popular vamos ver desdobrarem-se as realiza- 
gbes, a principio obedientes a preocupagoes de entendimento com o 
Estado, e, mais tarde, na execugao de um piano de atividades 
tendentes a libertar o governo local de qualquer tutela do poder es- 
tadual ou compromisso com ele. 

2.2.2. — Primeira grande experiencia municipal de educagao po- 
pular 

Ate 1934 foi praticamente nula a agao do municipio da Capital 
no tocante ao ensino e especialmente ensino destinado ao povo. Le- 
galmente, nada cabia as autoridades locais realizar nesse terreno e 
para problemas dessa natureza nem a Camara de Vereadores, nem o 
prefeito voltavam suas vistas ou demonstravam alguma preocupagao 
ou interesse. A nao ser na manutengao da Biblioteca, do Teatro Mu- 
nicipal e do Parque Infantil do Parque Pedro II, que marcavam a 
contribuigao do municipio a obra de educagao popular, nada mais 
havia. Nenhuma escola era mantida pelos cofres da comunidade, e 
nenhuma iniciativa era esperada de agao municipal nesse setor de 
interesse da comunidade. Algumas escolas, frutos de iniciativa pri- 
vada recebiam auxilio pecuniario da municipalidade. Era so. Tudo 
quanto, na Capital, se realizava nos dominios do ensino publico pri- 
mario era obra do Estado. No interior, ao contrario, por paradoxal 
que possa parecer, de longa data, muitas municipalidades vinham 
mantendo escolas primarias na zona urbana ou rural, como com- 
plemento do sistema estadual. Alem de escolas primarias, havia as 
que mantinham estabelecimentos de ensino secundario, normal, in- 
dustrial ou comercial. O municipio da Capital, porem, conservava- 
se alheio a iniciativas dessa indole. 

A partir de 1935, porem, verifica-se completa modificagao no 
panorama a oue nos estamos referindo. Desde a ascengao de Arman- 
do de Sales Oliveira a chefia do executive estadual, em agosto de 
1933, a vida de Sao Paulo passara a soirer influencias de uma nova 
orientagao politico-administrativa com reflexos a varios respeitos 
auspiciosos para a valorizagao do homem atraves da educagao, de que 
as escolas deveriam ser o principal instrumento, em que pese a inter- 
pretagao nem sempre favoravel emprestada a obra por alguns obser- 
vadores (22). 

Com a fundagao, logo no inicio do ano de 1934, da Universidade 
de Sao Paulo, a eclosao de maiores manifestagoes de interesse por 

(22) Strauss, Claude Levi Tristes Tropicos — Tradugao de Wilson Mar- 
tins — Editora Anhembi Ltda. — Sao Paulo — 1957 — pg. 13. 
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assuntos culturais vamns assistir por todo o Estado. E agora a elas 
nao estara alheio tambem o municipio da Capital. Assim e que surge 
vigoroso movimento de renovagao, tendo como centre de irradiagao 
a Capital bandeirante, visando a entrosar a atuagao da municipali- 
dade a do Estado nos dominios da cultura, com inegaveis reflexos 
beneficos para o crescimento do prestigio da Capital do Estado de 
Sao Paulo como um grande centro de difusao cultural. 

Como resultado da agao de um grupo de intelectuais que o entao 
prefeito, grande proprietario, industrial e administrador de empre- 
sas de longa experiencia, Sr. Fabio da Silva Prado, convidara para 
assessora-lo e que Ihe prestou a mais valiosa das colaboragoes, va- 
mos ver operar-se radical transformagao em todas as repartigoes e 
servigos municipals que se ampliam, se reestruturam e ganham mais 
modernos e racionais contornos. 

2.2.2.1 — Os Parques Infantfs 

Um ano apos a criagao da Universidade de Sao Paulo, seis me- 
ses depois da promulgagao da Constituigao de 16 de julho de 1934, 
mas antes de terem sido promulgadas, a Constituigao Estadual de 9 
de julho de 1935 e a Lei Organica dos Municipios (Lei n.0 2.484, de 
16 de dezembro de 1935), adianta-se o municipio da Capital na inau- 
guragao de atividades relacionadas com a educagao popular, dando 
inicio, de modo original a organizagao de uma rede de instituigoes 
que viriam a constituir a contribuigao da municipalidade para o 
ainda nao definido "sistema educative" previsto no artigo 156 da Lei 
Fundamental do Pais. Cria-se, inicialmente, pelo Ato n.0 767, de 9 
de Janeiro de 1935, do Prefeito da Capital, o Servigo Municipal de 
Jogos e Recreio para criangas, um mes mais tarde denominado Ser- 
vigo Municipal de Parques Infantis, longamente e antecipadamente 
justificado em sua organizagao como servigo, a um tempo, de assis- 
tencia a menores e de educagao extra-escolar. 

Os considerandos que precedem a parte preceptual do ato men- 
cionado refletem o pensamento dominante no grupo, relativamente 
a responsabilidade do governo municipal no proporcionamento de 
oportunidades de educagao as criangas da populagao da Capital e se 
estendem, por esse motivo em justificativas com base em razoes de 
ordem social e pedagogica. Aludem as formas de aproveitamento das 
boras de lazer pelos cidadaos como um dos sustentaculos das forgas 
morais e espirituais de uma nagao, referem-se as atividades ludicas 
como "fungao importante no processo educativo e social", e apon- 
tam "as pracas de esportes para criangas" como um recurso de lar- 
ga utilizagao e comprovada eficacia "para educagao higienica e so- 
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cial" pela "recreagao ao ar livre" e "o convi'vio de criangas de todas 
as classes sociais'r. Ao mesmo tempo colocam as perspectivas Has 
cidades industrials do tipo da de Sao Paulo (rapido crescimento, alta 
densidade demografica, valorizagao imobiliaria, intensificagao do 
transito nas ruas, difusao das habitagoes coletivas) com seus proble- 
mas de expansao desordenada e incontrolada, da falta de espagos ao 
ar livre para a populagao, especialmente infantil, para o desenvolvi- 
mento de uma argumentagao convincente do acerto da politica de 
criagao de parques infantis como lugares de "recreio e de jogos ins- 
pirados no ideal' de promover o bem estar da infancia que se desen- 
volve frequentemente em mas condigoes higienicas e morais" e co- 
mo "meio poderoso de derivar as criangas de focos de maus habitos, 
vicios e criminalidade, sobretudo em bairros pobres". 

O primeiro parque infantil fora instalado em 1931, quando pre- 
feito o urbanista Anhaia Melo que "franqueou, pela primeira vez, 
os canteiros verdes de um jardim a pirralhada da varzea do Car- 
mo" (23). 

O Servigo Municipal de Jogos e Recreio para criangas e pos- 
to, enquanto nao se organiza o Departamento Municipal de Cul- 
tura, diretamente subordinado ao Prefeito, atribuindo-se-lhe a in- 
cumbencia de "localizar, organizar e instalar os parques de jogos 
infantis e orientar todos os servigos relatives a construgao e ao apa- 
relhamento de pragas desse genero e ao desenvolvimento e a pratica 
de jogos e diversoes", cabendo-lhe ainda estudar um piano de con- 
junto de construgao de pragas de jogos para criang&s e de localizagao 
de zonas exclusivamente destinadas a esse fim, nos parques e pragas 
publicas, aproveitados os trabalhos ja existentes". 

O importante a assinalar-se ainda no novo diploma e a sua vin- 
culagao direta aos preceitos da constituigao federal entao recente- 
mente promulgada e que dispunha, "em seus artigos 149 e 156, sobre 
a protegao das municipalidades ao desenvolvimento da cultura em 
geral e a manutengao e ao desenvolvimento dos sistemas educati- 
vos". (grifo nosso) 

2.2.2.2. — O Departamento Municipal de Cultura 

O Ato n.0 768, de 10 de janeiro de 1935, pelo qual foram reorga- 
nizados, internamente, os servigos da Prefeitura, com a transforma- 
gao das antigas diretorias e divisoes em departamentos diretamente 
subordinados ao Prefeito, acrescentou aos orgaos entao existentes — 
de Expediente e Pessoal, de Obras e Viagao, de Higiene, da Fazenda, 

(23) Duarte, Paulo — Contra o Vandalismo e o Exterminio — Vol. XIX 
da Colegao Departamento de Cultura — Sao Paulo — 1938 — pg. 48. 
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de Negocios Jurldicos — um novo departamento — o de Cultura, a 
que aludia o anterior. A 30 de maio do mesmo ano, e baixado o Ato 
n.0 861, que estrutura o novo orgao sob a denominagao do Departa- 
mento de Cultura e de Recreagao, a ele incorporando o servigo de 
Parques como uma das secgoes da Divisao de Educagao e Recreio. A 
orientagao prevista nesse diploma ja era a de corrigir vicios decor- 
rentes da organizagao incipiente dos servigos municipais, cuja admi- 
nistragao nao se colocara ainda a altura das necessidades e exigen- 
cias de uma grande cidade. A verdadeira e completa reforma da 
administragao municipal, contudo, so vira a concretizar-se em bases 
mais profundas, duradouras e racionais, um ano mais tarde, como 
se vera, fruto da orientagao esclarecida das autoridades e conseqiien- 
cia tambem dos resultados que se previam da nova discriminagao de 
rendas fixada nas Constituigoes Federal e Estadual, bem como da 
reforma tributaria procedida pelo govemo do Estado, com a Lei n.0 

2.485 de 16 de dezembro de 1935, reduzindo de 19 para 7 os tributes 
a serem arrecadados pelo Estado e criando condigoes mais favora- 
veis para o aumento da receita tributaria dos municipios. Os estu- 
dos de base dessa lei, realizados, sob a direta orientagao do Gover- 
nador Armando Sales, por um grupo de que faziam parte Clovis Ri- 
beiro, Fabio Prado, Cardoso de Melo Neto e um economista ingles, 
em Sao Paulo, ja haviam inspirado a discriminagao de rendas adota- 
das na Carta Magna Nacional e na Constituigao do Estado. A arre- 
cadagao municipal de impostos prevista ascendeu de 32.300 contos 
de reis em 1935 a 81.700 contos em 1938, quase tres vezes, em menos 
de um quatrienio, indice de crescimento digno de nota, pois que se 
verificou, num periodo de moeda estavel, ha mais de 20 anos. 

Ao novo departamento — o Departamento de Cultura e de Re- 
creagao — foram atribuidos pelo Ato n.0 861, as finalidades de: 

"a) — estimular e desenvolver todas as iniciativas destinadas a 
favorecer o movimento educacional, artistico e cultural; 

b) — promover e organizar espetaculos de arte e cooperar em 
um con junto sistematico de medidas, para o desenvolvimento da 
arte dramatica, em geral. da musica, do canto, do teatro e do cine- 
ma; 

c) — por ao alcance de todos, pelos servigos de uma estagao ra- 
dio-difusora, palestras e cursos populares de organizagao literaria ou 
cientifica, cursos de conferencias universitarias, sessoes literarias e 
artisticas, enfim, tudo o que possa contribuir para o aperfeigoamen- 
to e extensao da cultura; 

d) — criar e organizar bibliotecas publicas, de forma a contri- 
buir eficazmente para a difusao da cultura em todas as camadas da 
populagao; 
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e) — organizar, instalar e dirigir parques infantis, campos de 
atletismo, piscina e o estadio da cidade de Sao Paulo, para certames 
esportivos nacionais ou internacionais; 

f) — fiscalizar todas as instituigoes recreativas e os divertimen- 
tos publicos, de carater permanente ou transitorio, que forem esta- 
belecidos no Municipio; 

g) — recolher, colecionar, restaurar e publicar documentos an- 
tigos, material e dados historicos e sociais, que facilitem as pesqui- 
sas e estudos sobre a historia da cidade de Sao Paulo, suas institui- 
goes e organizagoes em todos os dominios da atividade". 

Como se ve, um amplo e ambicioso programa de educagao, to- 
rnado o termo em seu mais lato sentido. 

Outra prova dos novos rumos seguidos pela Municipalidade no 
tocante ao interesse por questoes relativas a Cultura e Recreagao, 
temo-la no Regimento Interno (Resolugao n.0 1 de 1 de setembro de 
1936) da Camara de Vereadores eleita em 1936, que previa a existen- 
cia das seguintes Comissoes Tecnicas: Justiga, Higiene, Cultura e 
Recreagao, Obras e Servigos Publicos, Finangas e Orgamento e Re- 
dagao. A Camara ate 1930 nao possuia qualquer comissao para es- 
tudo de assuntos de Cultura e Recreagao. 

Por outro lado, o Executive Municipal estava sofrendo sucessi- 
vos impactos de diretrizes administrativas modernas e moderniza- 
doras esposadas pelo grupo que se reunira sob a diregao do Prefeito, 
empenhado em colocar a Prefeitura da Capital a altura do papel que 
ela seria certamente chamada a desempenhar, dadas as transforma- 
goes por que estava passando a Cidade na sua marcha para o estagio 
de famosa metropole continental e maior centro industrial latino- 
americano. Aumento das responsabilidades, ampliagao das atribui- 
goes, conquista de novos campos de atividade, crescimento da receita 
eram fatores a exercer influencia no espirito dos entao responsaveis 
pelos negocios locais. Demonstrando zelo no cumprimento das obri- 
gagoes afetas a Prefeitura como poder publico e tendo como escopo 
aperfeigoar, racionalizar e dar maior eficiencia aos seus servigos, 
baixou o Prefeito Municipal o Ato n.0 1.146 de 4 de julho de 1936, 
consolidando e modificando disposigoes referentes aos servigos, re- 
partigoes e funcionarios do municipio, fazendo-o por tal forma que 
o diploma se tornou, de pronto, um valioso documento-fonte, basico 
para estudos de Direito Administrative. Segundo depoimentos fi- 
dedignos, esse diploma, dada sua importancia e originalidade, foi 
tornado como tema de estudo pelo catedratico da materia na tradi- 
cional Faculdade do Largo de Sao Francisco. 

Todo o avango assim realizado deveu-se a atuagao do grupo re- 
duzido mas seleto de colaboradores de que se cercara o Prefeito, 
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grupo que tinha, entre seus elementos de maior responsabilidade, 
os srs. Paulo Duarte, que havia sido nomeado, imediatamente a 
posse do novo chefe do executive municipal, consultor juridico da 
Prefeitura, Mario de Andrade, nomeado Diretor do Departamento 
de Cultura e Paulo Barbosa de Campos Filho, do quadro de procura- 
dores judiciais da Municipalidade. Para a realizagao dos estudos 
relacionados com a criagao do Departamento de Cultura, o grupo 
contou com mais os seguintes colaboradores: Fernando de Azevedo, 
Andre Dreyfus, Julio de Mesquita Filho, Plinio Barreto, Plinio Ay- 
rosa, Rubens Borba de Morals (diretor da Biblioteca Municipal). Bru- 
no Rudolfer (chefe da Secgao de Documentagao Social e Estatisti- 
cas Educacionais). Sergio Milliet (diretor da Divisao de Documen- 
tagao Historica e Social), Elza de Morais Barros Kyrilos (diretora 
da Divisao de Bibliotecas) e Samuel Lowrie, professor norte-ameri- 
cano contratado peia Escola de Sociologia e Politica e que, com Bru- 
no Rudolf er, plane jou e realizou a primeira pesquisa de padrao de 
vida entre familias operarias de Sao Paulo, com base em levanta- 
mento de dados e informagoes procedido por educadoras sanitarias 
em servigo nos Parques Infantis. 

Para realizagao das finalidades previstas, o Ato n.0 1.146 am- 
plia as fungoes do Departamento de Cultura e Recreagao dando-lhe 
a seguinte estrutura interna: 

I. Divisao de Expansao Cultural, compreendendo; 
A. Secgao de Teatros, Cinemas e Salas de Concertos; 
B. Secgao de Radio-escola; 

II. Divisao de Bibliotecas, com duas secgoes; 
III. Divisao de Educagao e Recreio, com: 

A. Secgao de Parques Infantis; 
B. Secgao de Atletismo, Estadio e Piscina; 

IV. Divisao de Documentagao Historica e Social, com: 
A. Secgao de Documentagao Historica; 
B. Secgao de Documentagao Social e Estatisticas Municipais; 
C. Secgao Grafica; 

V. Divisao de Turismo e Divertimentos Publicos, dividida em: 
A. Secgao de Turismo; 
B. Secgao de Divertimentos Publicos. 

As atividades de todas as divisoes e secgoes estao devidamente 
especificadas no Ato, bem como indicadas as formas de sua execu- 
gao, destacando-se o cuidado com que a materia, que tanto inovou, 
foi tratada. Muitas das inovagoes previstas, entretanto, nunca se 
concretizaram no terreno pratipo, por culpa de administragoes sub- 
sequentes que mutilaram os pianos relatives a Teatros, Cinemas, 
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Salas de Concertos, Radio-Escola e Campos de Atletismo, dos quais 
o Estadio Municipal seria o primeiro com um magnifico programa 
de incentivo a educagao fisica e de amparo ao esporte amador. A 
assistencia medica e odontologica prestada nos Parques Infantis 
cessou a partir de 1938, da mesma forma que se reduziu a propor- 
goes minimas a distribuigao de um lanche dieteticamente balancea- 
do as criangas matriculadas. Os Parques Infantis vinham desem- 
penhando um grande papel na educagao da infancia paulistana, es- 
pecialmente da residente nos bairros proletaries, dada a progressi- 
va ampliagao de suas iniciais fungoes de recreagao. 

Para financiar as atividades do novo departamento e que nos 
orgamentos, a partir de 1935, vao aparecer dotagoes de vulto dadas 
como correspondentes as da quota de 10% da renda de impostos 
locais. Antes dessa data, os orgamentos municipais, conforme assi- 
nalamos, so consignavam recursos que se poderiam considerar para 
financiamento de servigos de educagao, cultura ou ensino, para a 
manutengao da Biblioteca Municipal, do Teatro Municipal, de um 
Parque Infantil e para os auxilios e subvengoes a estabelecimentos 
de ensino particular. 

Com o Departamento de Cultura e Recreagao marcou o muni- 
cipio de Sao Paulo sua entrada no campo da educagao popular, bus- 
cando entrosar suas atividades com as do Estado, cujo "sistema 
educative" para usar a terminologia usada na Constituigao de 1934, 
ele vinha ampliar com instituigoes promotoras de atividades extra- 
curriculares, num campo nao coberto por atividades do sistema es- 
tadual de escolas. Foi, alias, deliberado proposito das autoridades 
municipais nao estabelecer qualquer sistema paralelo, ou rede de 
escolas concorrente com o sistema estadual, tendo sido mesmo re- 
jeitado, na Camara Municipal, projeto apresentado pelo entao ve- 
reador Marrey Jr. propondo que o municipio criasse mil escolas 
primarias, assunto de que trataremos logo a seguir. 

Durante a vigencia da Constituigao de 1934, a Prefeitura de 
Sao Paulo julgou cumprir o seu dever, prescrito no art. 156, pro- 
movendo a realizagao do programa de incentivo a cultura e a re- 
creagao, no ambito da algada do departamento recem-criado, sem 
embargo de articulagoes que estavam sendo concomitantemente pro- 
movidas e que mais tarde lamentavelmente se interromperam, para 
que, em cooperagao, estudassem o Municipio e o Estado um proje- 
to de construgao de um grande edificio para nele instalar-se em 
condigoes ideais, segundo as concepgoes da epoca, o Liceu modelo 
em que se transformaria o tradicional Ginasio do Estado, da Capital, 
entao alojado provisoriamente, como ate agora, em predio acanhado, 
deficiente e pedagogicamente inservivel. Pensou-se nessa colabo- 
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ragao em bases permanentes, responsabilizando-se o municipio pela 
construgao de predios escolares, enquanto coubesse ao Estado a ma- 
nutengao de seu sistema de ensino. 

O programa do Departamento de Cultura e de Recreagao, desde 
a fase inicial de seu planejamento, pela originalidade de concepgao 
e pela maneira com que foi sendo executado, despertou curiosidade 
e interesse em largos cfrculos no pais e fora dele. No Estado. tais 
atividades provocaram tal repercussao oue um projeto de lei foi 
apresentado pelo entao deputado Paulo Duarte e estava em terceira 
discussao na Assembleia Leeislativa, obietivando a defesa do natri- 
monio historico e artistico do Estado e a posterior instituicao da re- 
plica estadual do Departamento Municipal de Cultura e Recreagao, 
sob o nome de Instiuto de Cultura do Estado de Sao Paulo como 
orgao complementar da Universidade. quando teve sua marcha in- 
terrompida pelo ?olpe de 10 de novembro de 1937. 6r^aos semelhan- 
tes, no entanto. foram instituidos em Paris e Praga, cuias autorida- 
des demonstraram particular interesse pela iniciativa da prefeitura 
paulistana. a ela pedindo e dela obtendo subsidies para inovacao a 
ser introduzida nos servigos municipais das duas grandes cidades 
europeias. 

Adstrito ao ambito da Capital, o Departamento de Cultura e 
Recreacao que havia inaugurado uma nova politica municinal de 
educagao popular continuou seu programa de realizagoes, nao obs- 
tante altos e baixos que se podem apontar nas administragoes mu- 
nicipais que se sucederam no tocante ao incentive a atividades cul- 
turais e recreativas capazes de elevar. por essas formas indiretas de 
educagao, o nivel de vida da populagao paulistana. Bastaria lembrar, 
em sumaria recapitulagao, a abertura do Teatro Municipal, em con- 
certos gratuitos. ao publico de Sao Paulo, a ampliagao das instala- 
goes e o enriquecimento do acervo da Biblioteca Municipal com a 
aquisigao de colegoes valiosas, com inumeras obras raras e de re- 
ferencias (Biblioteca Felix Pacheco) a organizagao e o funcionamen- 
to da Biblioteca, a publicagao regular da Revista do Arquivo Muni- 
cipal e das Atas de Camara e de documentos historicos, para que se 
forme no nosso espirito uma ideia aproximada do que representou 
a iniciativa da municipalidade com a manutengao do seu Departa- 
mento de Cultura. Mais minuciosamente descrita, como defendida 
das criticas que na c;Moca cs cuvlram. tachando de perdularia a agao 
municipal no campo da educagao popular, vamos encontrar a obra 
dos diversos orgaos componentes do Departamento de Cultura no 
volume XIX da colegao publicada pelo mesmo Departamento (24), 
obra oue, dados embora o seu vulto e importancia, nos eximimos de 

(24) Duarte, Paulo — op. cit. 



— 67 — 

recapitular em maiores detalhes neste trabalho para nao alonga-lo 
num esforgo de reconstituigao historica de um perfodo da vida mu- 
nicipal que esta a reclamar um investigador que a ele exclusiva- 
mente se dedique pelo seu proprio significado e pelas mas reper- 
cussoes. 

Durante o regime do Estado Novo a Uniao criou o Servigo de 
Protegao ao Patrimonio Artistico Nacional, baixando, em 1938, o 
Deereto-lei n.0 25, inspirado no projeto elaborado por Mario de 
Andrade e Paulo Duarte e o Estado criou e manteve por alguns 
anos, segundo ante-projeto de autoria do segundo dos citados, 
o Conselho Estadual de Bibliotecas e Museus (Decreto Lei n.0 13.411, 
de 11 de junho de 1943), instituigao destinada a realizar muitos dos 
objetivos previstos para o Institute de Cultura do Estado e realiza- 
dos na esfera local pelo Departamento de Cultura e Recreagao. 

2.2.2.3. — Um projeto de criagao de escolas primarias municipals 

Desenvolvia o executive municipal a sua politica de educagao 
consubstanciada na manutengao do Departamento de Cultura e de 
Recreagao, quando em sessao da Camara de Vereadores, a 25 de ju- 
Iho de 1936, apresentou o lider da oposigao, vereador Marrey Jr. 
um projeto objetivando a criagao, pelo municipio, de mil escolas pri- 
marias . 

A proposigao, que recebeu o n.0 4 (Anexo n.0 1) na mesa da edi- 
lidade, vinha subscrita por todos os vereadores da bancada oposicio- 
nista na Camara da Capital e pretendia o seguinte: 

a) a criagao de "mil escolas para ensino primario integral e gra- 
tuito as criangas de sete a doze anos completes e a adolescentes e 
adultos ainda analfabetos"; b) o funcionamento noturno das esco- 
las para adolescentes e adultos, localizadas, principalmente, nos dis- 
tritos de Belenzinho, Mooca, Pari, Bras, Ipiranga, Vila Prudente, 
Bom Retiro, Lapa e Osasco, que eram os bairros de mais densa po- 
pulagao operaria; c) a preferencia para nomeagao, por concurso de 
titulos e provas, para a regencia das escolas, dos normalistas domi- 
ciliados no municipio; d) a entrega da inspegao e fiscalizagao das 
escolas aos candidates que, no concurso, fossem classificados ate o 
numero dez; e) que para o custeio das despesas com as escolas, des- 
pendesse o Prefeito ate cinco mil contos no ano de 1936, "abrindo os 
necessaries creditos por conta da percentagem de 10% estabelecida 
pelo artigo 59 da Lei Organica". O artigo 59 da Lei Organica era 
correspondente ao 156 da Constituigao Federal vigente na epoca. 

O projeto teve contra si, nao so o voto da maioria dos edis par- 
tidarios do governo, como a clara manifestagao do Estado, expressa 
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em pronunciamento do Diretor do Ensino, entao, o Prof. Almeida 
Jr., que fez chegar a Camara, por intermedio do lider situacionista, 
a opiniao do governo do Estado, mostrando a inconveniencia da par- 
ticipagao municipal no campo do ensino primario, na forma proposta. 

Por ocasiao dos debates em tomo da proposigao e de problemas 
de ensino na Capital, os representantes da oposigao se colocavam 
contra as despesas que a municipalidade vinha realizando com as 
atividades afetas ao Departamento de Cultura e, por essa razao, pre- 
feriram propor a criagao de escolas. Assim e que o Sr. Caspar Ri- 
cardo, defendendo essa tomada de posigao, depois da fazer um re- 
trospecto sobre a situagao reinante na Capital no tocante ao ensino 
primario, concluia as rapidas consideragoes que bordou em torno do 
Departamento de Cultura, com as seguintes palavras ditas com en- 
fase patetica: 

"Pois bem, meus srs., diante dessa situagao de verdadeira mi- 
seria na instrugao publica, cria-se um Departamento de Cultura que 
custa ao Municipio, 4.900 contos anuais; vejam bem, excias. 4.900 
contos! verba quase igual a que e destinada pelo Estado para todas 
as construgoes escolares do nosso caro Sao Paulo. Ha, pois, uma in- 
versao lamentavel do problema: ao lado das necessidades elementa- 
res, prementes e imediatas da populagao criam-se departamentos 
luxuosos que em outra situagao seriam apenas aconselhaveis, mas 
que no momento atual representam tao somente mais um sacrificio 
inutil e dispendiosissimo para a nossa populagao". 

Combatendo a ingerencia municipal nos assuntos de ensino pri- 
mario, manifestaram-se os representantes da bancada governista, que 
falavam em nome das autoridades estaduais, temerosas das conse- 
qiiencias da duplicidade de sistema. E' que, o Estado ensaiava tam- 
bem, por em execugao, a esse tempo, um piano de desenvolvimento 
do ensino primario e de construgoes escolares, registrado e docu- 
mentado em uma publicagao sob o titulo de "Novos predios para 
grupo escolar" (25). Nessa mesma ocasiao o Estado expandiu sua 
rede de escolas, inclusive da Capital, mediante a promessa de que 
o municipio passaria a com ele colaborar na construgao de predios. 
Assim, a pretendida intervengao do municipio em terrenos do en- 
sino primario para a criagao de uma rede propria, nao vingou. 

2.2.2.4. — Orgamentos municipals e recursos para 
educagao e ensino 

Ate 1935, nenhum orgamento chegou a consignar, explicitamen- 
te, recursos para ensino, educagao, instrugao publica como iniciati- 

(25) Novos predios para grupo escolar — Estudos da Diretoria do Ensino 
e da Diretoria de Obras Publicas — Sao Paulo — 1936. 
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va do governo municipal. O unico registro encontrado nas leis de 
meio anuas da municipalidades, alem das dotagoes reduzidas para a 
manutengao da Biblioteca Publica e do Teatro Municipal, e o da 
verba geral para Auxilios e Subvengoes, pela qual vao correr os 
subsidies concedidos a escolas particulares mantidas por varias ins- 
tituigoes beneficentes. Despesas minimas, porem, que quase nao 
valem a mengao, aqui feita exclusivamente para ilustrar a afirmati- 
va. Os orgamentos da Capital de 1928, 1929 e 1930, em que se pre- 
vem arrecadagoes gerais de 74.805, 74.942 e 80.517 contos de reis, 
consignam em cada um desses exercicios, cerca de 450 contos para 
custeio da Biblioteca Municipal, aproximadamente 120 contos para 
o Teatro Municipal e quase 1.050 contos para subsidies e auxilios a 
instituigoes beneficentes e de interesse social, entre as quais se in- 
cluiam algumas escolas. Somadas as tres parcelas, o total corres- 
ponderia a mais ou menos 2,1% da receita geral. 

Somente a partir de 1935 e que vamos encontrar recursos or- 
gamentarios taxativamente destinados a obra municipal de educagao, 
como se vera, e em virtude da criagao do Departamento de Cultura. 

As atividades do Departamento de Cultura e Recreagao no mu- 
nicipio da Capital mantiveram-se em alto nivel, desenvolvendo-se 
ora mais, ora menos, segundo os recursos que o orgamento para isso 
consignava, correndo as despesas por conta da quota constitucional 
destinada a "manutengao e desenvolvimento dos sistemas educati- 
vos". 

O primeiro orgamento a fazer referencia a essa quota obrigato- 
ria foi o de 1935 — Lei 737 de 30 de novembro de 1934 — que, pre- 
vendo uma arrecadagao de impostos da ordem de Cr$ 32.300.000,00, 
registrava as despesas da Biblioteca e do Teatro Municipal e estabe- 
lecia no art. 7.°: "A porcentagem determinada pelo art. 156 da Cons- 
tituigao Federal sera destinada a manutengao do Departamento de 
Cultura e Recreagao". As despesas do Departamento, contudo, nao 
chegaram a atingir, ate 1938, o montante que deveria ser aplicado 
segundo o preceito constitucional, como se comprova no exame dos 
seguintes dados retirados dos orgamentos publicados: 

Anos 
Arrecadagao 

prevista 
Despesas or- 
gadas c/ Dep. 

de impostos 
66.785.000,60 
74.900.000,00 
81.700.000,00 

Cultura 
1936 
1937 
1938 

4.932.660,00 
6.366.347,00 
6.686.517,00 

O golpe de 10 de novembro ja encontrou o orgamento do ano se- 
guinte praticamente votado e a partir de 1939, embora nao houvesse 
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na Carta outorgada qualquer dispositive referente a despesas obri- 
gatorias dos poderes federal, estaduais e municipais com educagao e 
ensino, o municipio da Capital continuou escriturando sob titulo de 
Educagao Publica as despesas que iam ser realizadas com o Depar- 
tamento de Cultura, com o auxilio estabelecido para Caixas Escola- 
res de Santo Amaro e, a partir de 1941, com a construgao do Estadio 
Municipal. Contudo, ainda assim, as despesas pre vistas mal atin- 
giam a percentagem de 10% da renda prevista de impostos como o 
comprovam os dados do quadro seguinte: 

Arrecadagao 
Anos prevista Despesas orgadas 

de impostos 
Dep. Cultura C. Escolar Estadio 

1939 87.750.000,00 5.196.272,00 3.000,00 
1940 96.700.000,00 6.050.520,00 3.000,00 
1941 103.600.000,00 10.138.740,00 3.000,00 256.400,00 
1942 113.500.000,00 11.470.500,00 3.000,00 270.600,00 
1943 117.500.000,00 12.211.460,00 3.000,00 240.000,00 

Em 1942, baixado o Decreto-lei federal n.0 4.958, que instituiu 
o Fundo Nacional do Ensino Primario e deu origem aos Convenios 
Escolares, nova e profunda alteragao vamos assistir na a<jao do mu- 
nicipio da Capital no tocante a educagao e ao ensino, como na parte 
dos orgamentos que destinavam recursos para tais servigos na esfera 
local, do que trataremos mais detidamente na secgao seguinte deste 
capitulo. 

Para completar o relato das transformagoes sofridas pelos ser- 
vigos municipais de cultura e recreagao, cabe-nos fazer referenda 
as transformagoes operadas na administragao municipal a partir do 
Decreto-lei n.0 333 de 1945, que extinguiu os Departamentos e em seu 
lugar criou Secretarias Municipais, constituindo-se uma sob a deno- 
minagao de Secretaria de Higiene e Cultura, desdobrada dois anos 
mais tarde em Secretaria de Higiene e Saude Publica e Secretaria 
da Educagao e Cultura. A esta, constituida de tres orgaos princi- 
pals — o Gabinete do Secretario, o Departamento de Cultura e o 
Departamento de Educagao, Assistencia e Recreio, competia; 

a) superintender e orientar a educagao de criangas e adoles- 
centes ate os 21 anos (sic); 

b) difundir o ensino primario, vocacional e profissional; 
c) estimular a educagao fisica; 
d) desenvolver o culto das artes em geral; 
e) instituir e manter bibliotecas. 
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Ao Departamento de Educagao, Assistencia e Recreio foram co- 
minadas mais especificamente as seguintes atribuigoes: 

a) promover a educagao social da infancia e dos adolescentes, 
aperfeigoando-os fisica e intelectualmente; 

b) desenvolver nas criangas e nos adolescentes o espirito de 
cooperagao e de solidariedade humana; 

c) assistir e recrear criangas; 
d) difundir o ensino primario, vocacional e profissional (grifo 

nosso). 
Acompanhando a ordem em que foram surgindo esses atos, no- 

ta-se que transformagoes se foram operando na administragao mu- 
nicipal dos negocios de educagao e ensino de modo a encaminhar a 
agao dos responsaveis pelos destines municipais na diregao de novos 
rumos. 

O crescimento vertiginoso da renda da Capital, nao obstante a 
tambem crescente desvalorizagao da moeda em virtude da inflagao, 
veio abrir novas perspectivas para a contribuigao do municipio para 
o financiamento do ensino atraves da formula consagrada no conve- 
nio escolar. 

2.2.3. — Os convenios escolares e a obra realizada em Sao Paulo 

Instaurado no Brasil o regime denominado de Estado Novo, nao 
dispos conforme ja assinalamos, a Carta de 1937, sobre a reserva 
obrigatoria de recursos do erario para educagao ou ensino, mas, em 
14 de novembro de 1942, surge o Decreto-lei Federal n.0 4.958, insti- 
tuindo o Fundo Nacional de Ensino Primario, que deu nascimento 
aos convenios entre a Uniao e os Estados e entre estes e os respecti- 
vos Municipios, convenios fadados a marcar a inauguragao de uma 
nova politica oficial de promogao do desenvolvimento do ensino pri- 
mario, visando a entrosar, sob a forma de uma colaboragao de bases 
pre-estabelecidas no campo do financiamento escolar, a agao concor- 
rente, isto e, concomitante e conjugada, como era natural, das tres 
esferas governamentais: a Federal, a Estadual e a Municipal. Os 
convenios estabelecedores de quotas para aplicagao de recursos or- 
gamentarios em favor do ensino foram inspirados, naturalmente, nos 
dispositivos da Constituigao de 1934, que fixava, no artigo 156, a obri- 
gagao de aplicarem a Uniao, os Estados e Municipios percentagens 
de sua renda de impostos no desenvolvimento de "sistemas educa- 
tivos". Mas os convenios foram alem, sugerindo uma formula de 
colaboragao dos diferentes poderes, de comum acordo aceita para 
disciplinar o emprego dos recursos da quota prevista em pro! da, 
obra de interesse comum, no campo do ensino primario. 



— 11 — 

Nao obstante o aparato e a publicidade de que o Ministerio da 
Educagao e Saude procurou cercar a assinatura dos primeiros acor- 
dos entre a Uniao e os Estados, a iniciativa malogrou, isto e, nao 
alcangou as metas previstas porque nao se sabe que ela tenha modi- 
ficado substancialmente, no pafs, a agao dos govemos estaduais e 
especialmente dos municipais, no tocante ao financiamento de um 
programa de desenvolvimento racional dos respectivos sistemas de 
ensino e, dentro deles, de expansao e aperfeigoamento metodico da 
rede de escolas primarias. O planejamento em larga escala e a lon- 
go prazo nao se ajustava a linha de agao das autoridades publicas. 

Em Sao Paulo, tambem, o convenio pouco deixou de si, que 
nem o Estado nem os municipios procuraram cumpri-lo integralmen- 
te, frustrando-se o piano dos que o idealizaram, procurando inspirar, 
certamente tanto c^uanto promover, com bases em dois diplomas 
normativos bem estudados, a conjugagao de esforgos e recursos pu- 
blicos em favor da obra nacional da educagao escolar. A autonomia 
municipal e outros fatores sempre indevidamente identificados im- 
pediram que assim fosse. 

Diga-se, desde logo, porem, que se tomou excegao nacional, 
digna de registro, o caso da Capital paulista, onde, parece-nos, que 
se realizou uma inedita e das mais completas e frutiferas experien- 
cias que vale como um teste bem sucedido do valor real da feliz 
iniciativa do govemo federal, tentada executar por intermedio do 
Ministerio da Educagao. Assim mesmo, a experiencia em Sao Paulo 
so pode ser considerada valida e em efetiva execugao pratica, em 
carater parcial, a contar do ano de 1949, cinco anos depois de ter sido 
assinado e de ter entrado em vigor o instrumento legal do acordo 
celebrado entre o Estado e a entao Prefeitura da Capital. De qual- 
quer forma, porem, dados a extensao e o vulto das realizagoes do 
governo municipal no campo especifico das edificagoes escolares, o 
empreendimento deve ser examinado com minucia, ou melhor, tao 
completamente quanto possivel. o que procuraremos fazer reprodu- 
zindo a longa, interessante, acidentada e esclarecedora historia do 
Convenio Escolar, historia que se divide em tres fases sucessivas e 
distintas: 

a) de 1943 a 1948; 
b) de 1949 a 1951; 
c) de 1952 a 1955. 

Tentaremos reproduzir os acontecimentos de cada uma dessas 
fases, de duragao e sentido diversos, em sua natural seqiiencia, se- 
gundo a documentagao que conseguimos recolher em varias fontes, 
oficiais ou privadas, todas, porem, fidedignas. 
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2.2.3.1. — O Primeiro Convenio 

O primeiro convenio, celebrado entre o Governo Estadual e o 
Municipal da Capital, data de 14 de setembro de 1943, (Anexo n.0 4) 
quando o pais ainda se achava sob o regime do Estado Novo, sendo 
chefe do poder executivo estadual, como interventor federal, o sr. 
Fernando Costa, e, prefeito, o urbanista Francisco Prestes Maia, que 
havia sido nomeado para o posto em que se achava, em 1938, pelo 
anterior interventor, sr. Ademar de Barros. 

Pelo convenio de 14 de setembro, estabelecia-se um definido en- 
trosamento no programa de aQao dos dois governos para o efeito de 
assegurar o desenvolvimento do ensino primario, a partir do com- 
promisso que o Municipio declarava assumir, de aplicar, de 1944 a 
1949, respectivamente, pelo menos, 10, 11, 12, 13, 14 e 15% de sua 
renda proveniente de impostos no desenvolvimento do ensino pri- 
mario, mantendo-se, nos anos subsequentes, a percentagem minima 
relativa ao ano de 1949. 

O acordo fixava ainda a divisao da quota anual em tres parcelas: 
a primeira, de 68% do total, destinada a "construgao, compra, adapta- 
gao, restauragao e conservagao de terrenos e predios escolares para 
o ensino primario ou para instituigoes auxiliares deste, na area da 
Capital"; a segunda, de 10% destinada "ao Servigo de Caixa Esco- 
lar e a instalagao material das instituigoes auxiliares da escola pri- 
maria" e a terceira de 22% para " construgao, ampliagao e manu- 
tengao de bibliotecas e parques infantis municipals e auxilio muni- 
cipal as escolas primarias ou instituigoes auxiliares". 

Em essencia, pelo acordo, o Municipio assumia o encargo da 
elaboragao de um programa intensive de construgoes escolares des- 
tinadas a abrigar grupos escolares e o Estado se obrigava a criar e 
instalar classes e escolas, nomeando os respectivos professores para 
atender a populagao infantil em idade escolar, populagao ja aquela 
altura em ritmo de crescimento acelerado, em virtude da repercus- 
sao dos movimentos demograficos que vinham fazendo da Capital 
de Sao Paulo o maior aglomerado humano do pais, o maior centro 
industrial da America Latina e a cidade de maior indice de cresci- 
mento urbano em todo o mundo. Para esse desenvolvimento do 
grande centro urbano vinha contribuindo substancialmente a ex- 
pansao do parque industrial bandeirante, como conseqiiencia natu- 
ral do conflito mondial que fizera da Europa Central o principal 
ponto de encontro das forgas em disputa, nao obstante a multiplici- 
dade das frentes e da generalizagao da segunda grande guerra deste 
seculo. 
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Em obediencia as clausulas do citado convenio, passou a Pre~ 
feitura da Capital a mais clara e definidamente reservar, em sua lei 
anual de meios, como veremos mais adiante, verbas destinadas ao 
ensino primario, ao lado das que se destinavam a manutengao dos 
seus servigos proprios, afetos, logo depois, a Secretaria da Educagao 
e Cultura, da qual era parte essencial, o ja citado Departamento de 
Cultura e ao qual se vira juntar, em 1947, o Departamento de Edu- 
cagao, Assistencia e Recreio. 

De outra parte, o Estado tambem assumia compromissos como 
os seguintes: 

a) nao se desobrigaria de "consignar em seus orgamentos as 
habituais verbas destinadas a construgao ou compra de predios es- 
colares" para estabelecimentos de ensino primario na Capital; b) 
instalaria, "uma escola central para menores jornaleiros, em 1944"; 
c) comprometia-se a criar o "quadro de pessoal docente e adminis- 
trativo necessario ao bom desempenho dos servigos do ensino pri- 
mario e das instituigoes auxiliares" e "a prestar toda a assistencia 
tecnica solicitada pelo municipio para a mais perfeita organizagao 
dos servigos do ensino primario". 

Para cumprimento do convenio, seria "organizada, de comum 
acordo, pela Secretaria da Educagao e Saiide e a Prefeitura Munici- 
pal, uma comissao de cinco membros, de fungao tecnica e informati- 
va", comissao que a certa altura dos acontecimentos ganhou a deno- 
minagao de Comissao Executiva. 

Estabelecera ainda o acordo que as verbas "nao utilizadas em 
parte ou no todo" seriam "agregadas a consignagoes similares do 
orgamento subsequente", podendo ser, "analogamente, compensados 
os excesses eventuais de despesa, em cada verba, verificados num 
ano, por dedugao nos exercicios seguintes". 

Lamentavelmente, o convenio celerado sob tao bons auspicios e 
tao solene e festivamente firmado em cerimonia que teve por sede o 
salao nobre do Instituto "Caetano de Campos", constituiu-se, de ini- 
cio, em quase letra morta tanto para a administragao da generalidade 
dos municipios como para a do Estado. No concernente ao convenio 
firmado com os municipios do interior, o sistema nao funcionou, em 
que pesem referencias a ele existentes nos orgamentos estaduais e 
municipais. No caso dos municipios interioranos, a razao principal 
do desinteresse residiu no fato de muitos ja estarem aplicando com 
o que chamavam ensino ou educagao e cultura em seu territorio, 
recursos ate mais vultosos, embora em desacordo com as novas ba- 
ses de financiamento definidas no acordo. As autoridades locais in- 
teressava mais aplicar verbas na construgao de manutengao de par- 
ques infantis, construgao de praga de esportes (campos de futebol), 
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no pagamento de professores para uma r^de propria de escassas e 
deficientes escolas primarias, que emprega-las em construgao de 
edificios escolares. A aplicagao preferida era a que produzia resul- 
tados considerados mais rendosos do ponto de vista dos interesses 
imediatos dos detentores dos postos de mando politico-administra- 
tivo na comunidade. A nova formula era pouco provavel que re- 
dundasse em lucro semelhante. Alem disso, nao obstante a existen- 
cia do Departamento das Municipalidades — orgao criado para pres- 
tar assistencia tecnica aos municipios e mante-Ios sob mais estreito 
controle do executive estadual era praticamente inexequivel a veri- 
ficagao do cumpriraento dos compromissos assumidos, pelo piano 
secundario a que sempre foram relegados pelos municipios como 
pelo proprio Estado, os servigos de educagao e ensino. Alegava-se, 
alias, como justificativa do desinteresse municipal que, tornados iso- 
ladamente, os municipios tinham renda reduzida, tornando-se pouco 
expressiva e ineficiente sua participagao no financiamento do ensi- 
no. Depois, se o Municipio ja estava gastando o montante da quota 
ou mais na manutengao de escolas, como e porque faze-los mudar 
de criterio? Teria o Departamento das Municipalidades argumentos 
e prestigio, para conseguir a adogao de criterios considerados racio- 
nais? Os processes de verificagao do cumprimento das lei orgamenta- 
rias eram de molde a assegurar um controle eficiente das finangas 
municipais? Ademais, Valeria a pena impor determinada orientagao 
a politica de financiamento escolar por parte do municipio, se a quota, 
pelo que representava, face ao vulto do custo dos servigos ou necessi- 
dades locais, nao compensava qualquer esforgo de sentido disciplina- 
dor e racionalizador, nem justificava maiores cuidados fiscalizado- 
res? Em ultima instancia, nao era o ensino, tradicionalmente, por 
lei, ou antes, mais do que isso, constitucionalmente, uma atribuigao, 
um encargo do Estado e da Uniao? Poderia a ajuda municipal re- 
presentar colaboragao valiosa, sendo financeiramente, tao reduzida? 
Essas as principais objegoes, entre as quais nao faltaram tambem 
as de que, muitos municipios, ja estavam aplicando, em favor do 
ensino, quantias superiores as quotas prescritas. Finalmente, recons- 
titucionalizado o pais, o argumento mais do agrado dos chefes poli- 
ticos municipais: a autonomia dos governos locais impedia qualquer 
interfefencia do Estado nos negocios da economia interna da admi- 
nistragao municipal. 

A Capital era o unico municipio paulista em que a maioria des- 
sas alegagoes nao poderia ser invocada. Nao mantivera nem man- 
tinha escolas primarias. Sua renda crescente de ano para ano e a 
forte concentragao demografica que decorria de seu desenvolvimen- 
to continuo estavam a reclamar urgente agao municipal no campo 



— 76 — 

do ensino e especialmente do ensino primario. Nada gastando com 
ensino, era mais facil faze-lo, a partir do inicio, com a adogao do 
piano estabelecido no convenio. Nao colhia, ainda, no caso, durante 
a Ditadura como no periodo constitucional ate 1952, o argumento da 
autonomia local, porque o prefeito era de livre escolha e nomeagao 
do Governador do Estado, vigorando, em muitos servigos publicos, 
tacito ou formal entendimento entre os dois governos — o estadual 
e o municipal. 

Mas, de qualquer modo, a agao da Prefeitura da Capital, com 
nao ser reveladora de efetivo interesse, nao foi imediatamente rapi- 
da, na medida em que o reclamavam os interesses de uma populagao 
desservida de um sistema de escolas primarias a altura das imedia- 
tas necessidades locais e em consonancia com as exigencias de um 
centro urbano da importancia dos de sua categoria, no concerto das 
nagoes civilizadas. Firmado o Convenio em setembro de 1943, as 
obras de construgao iniciam-se em ritmo lento e so quatro anos mais 
tarde e que vamos assistir a um grande surto de edificagoes escola- 
res. 

O compasso de espera inicial decorreu, segundo afirmam, do es- 
tilo de agao do entao prefeito — urbanista de prestigio firmado e 
autoridade acatada pela orientagao que havia adotado e vinha im- 
primindo, ha um lustro ja, na solugao dos problemas municipais. 
Centralizador e autoritario, o prefeito comegou por nao promover 
a instalagao da Comissao prevista na clausula 12 do Convenio, pre- 
ferindo tragar pessoalmente os pianos e fazer elaborar, por engenhei- 
ros de sua confianga pessoal e fiscalizar, pelo Departamento Muni- 
cipal de Obras, sob suas vistas diretas, os projetos que seriam fi- 
nanciados pela Prefeitura, entregando as construgoes, sob regime 
de administragao, a firmas idoneas. Com os recursos previstos no 
orgamento de 1944 tiveram inicio as primeiras obras do piano que 
visava a dotar os bairros de maior densidade demografica, de gran- 
des, imensos edificios nos quais se concentraria o grosso da popula- 
gao em idade escolar neles residente. 

O orgamento de 1944 previa uma receita de impostos de Cr$ 
128.000.000,00 e as seguintes despesas registradas sob a rubrica de 
Educagao Publica: 

a) Departamento de Cultura   9.862.860,00 
b) Caixa Escolar (Santo Amaro)   3.000,00 
c) Estadio   399.600,00 
d) Convenios 

1. Obras em geral  9.570.000,00 
2. Subvengoes e Assistencia em geral  1.280.000,00 
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Assim, com os recursos destinados a Obras em Geral, e que se 
iniciam aS seguintes construQoes: 

a) G.E. "Visconde de Itauna", no bairro do Ipiranga; 

b) G.E. "Raul Fonseca" — atual I.E. "Fernao Dias Pais" 
no bairro de Pinheiros; 

c) G.E. "Mario de Andrade" no Brooklin Paulista; 

d) G.E. "Martim Francisco", em Vila Nova Conceigao. 

Construgoes de grande porte, solidas e bem planejadas, capa- 
zes de impressionar pela magestade de suas linhas e capacidade de 
abrigar numerosa clientela. Junto ao estabelecimento deveriam ser 
construidas dependencias para a instalagao de servigos de assisten- 
cia alimentar escolar, gabinetes medicos e dentarios. 

Foram tambem adquiridos edificios de propriedade particular 
no bairro da Lapa, destinados respectivamente aos grupos escolares 
"Anhanguera", hoje ocupado, por permuta, pelo grupo escolar "Pe- 
reira Barreto" e "Guilherme Kulhmann", este pouco depois refor- 
mado e ampliado pela Comissao instituida. Mais adiante, adquiriu- 
se terreno para a construgao do grupo escolar Miss Brown, localiza- 
do em Vila Pompeia. 

Iniciam-se, concomitantemente, obras de Parques e Bibliotecas 
Infantis, previstas no Convenio. 

Em 1945, as parcelas do orgamento que nos interessam sao as 
seguintes, incluida a parcela de Caixa Escolar de Sto. Amaro na 
dotagao para Subvengoes e Assistencia em geral: 

1. Receita prevista de impostos  149.500.000,00 

2. Despesas orgadas 

a) Departamento de Cultura   12.271.780,00 

b) Estadio   485.000,00 

c) Convenios 

i) Obras em geral   12.292.500,00 

ii) Subvengoes e Assistencia em geral .. 1.664.500,00 

Nos dois exercicios subsequentes a receita e as despesas aparecem 
substancialmente aumentadas como o comprovam os dados seguin- 
tes: 
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1. Receita prevista de impostos 
1946 

186.500.000,00 
1947 

260.000.000,00 
2. Despesas orgadas: 

a) Departamento de Cultura   
b) Estadio   
c) Convenios 

15.101.490,00 21.123.655,00 
854.000,00 — 

i) Obras em geral 17.642.000,00 25.184.400,00 
ii) Subvengoes e Assistencia 

em geral 2.238.000,00 3.380.000,00 

O ritmo lento em que as obras caminharam durante esse perlodo 
nao permitiram total aplicagao das dotagoes consignadas, determi- 
nando a acumulagao de recursos que irao avolumar-se com o passar 
do tempo. 

Em 1945, com a crise poh'tica que culmina com a deposigao do 
ditador, e o inicio de novo processo de reconstitucionalizagao do pals, 
foi nomeado interventor federal, no Estado de Sao Paulo, o Embai- 
xador Jose Carlos de Macedo Scares que nomeou prefeito da Capi- 
tal, o jurista Abrahao Ribeiro. Na Prefeitura, o novo chefe do poder 
executivo baixa o Deereto-lei n.0 333, de 27 de dezembro desse ano, 
substituindo os Departamentos por Secretarias Municipals, e nao 
obstante haver sido criada a Secretaria de Higiene e Educagao, essa 
transformagao na estrutura da administragao municipal nao afeta os 
servigos relatives as obrigagoes criadas pelo convenio escolar, que 
continuam, como ate entao, a cargo do Gabinete do Prefeito. Pros- 
seguem lentamente as construgoes escolares, marcando-se a admi- 
nistragao Abrahao Ribeiro pela preferencia que deu a aplicagao de 
recursos financeiros municipals em Parques Infantis. Expande-se, 
assim, a rede de instituigdes semelhantes que a Prefeitura mantinha 
na cidade desde a passagem do urbanista Anhaia Melo, em 1930, pelo 
executivo municipal e ampliada como ja assinalamos, no governo do 
sr. Fabio Prado. 

A volta do pais ao regime legal altera as bases dentro das quais 
poderiam vir a ser firmados novos convenios, pois a Constituigao 
promulgada em 1946 torna obrigatoria a aplicagao, pelos Estados e 
Municipios, da quota de 20% da renda de impostos para "manuten- 
gao e desenvolvimento do ensino". Dobra-se, portanto, a quota mu- 
nicipal, e agora, ja nao mais para "sistemas educativos", mas para 
"manutengao e desenvolvimento do ensino". 

Em 31 de Janeiro de 1947 assume a chefia do executivo esta- 
dual o sr. Ademar Pereira de Barros, governador eleito, que du- 
rante seu mandate, nomeia em rapida sucessao, cinco prefeitos pa- 
ra a Capital. 
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Pelo Decreto-lei n.0 430, de 8 de julho do ano em curso, des- 
dobra-se a Secretaria de Higiene e Cultura em Secretaria de Higie- 
ne a Assistencia Social e Secretaria de Educagao e Cultura, perma- 
necendo, contudo, os compromissos do convenio a cargo do Gabinete 
do Prefeito Municipal. 

No ano seguinte, por ocasiao da sessao de instalagao da primei- 
ra Camara de Vereadores eleita apos a reconstitucionalizagao do pais, 
o chefe do poder executive municipal, em exercicio, refere-se a agao 
do governo local no tocante aos assuntos relacionados com o Conve- 
nio Escolar e a Secretaria da Educacao e Cultura atraves de porme- 
norizada prestagao de contas em que relata as medidas postas em 
pratica para "protegao a infancia e protegao as criangas, nos diversos 
bairros da Capital, proporcionando-lhes um ambiente apropriado pa- 
ra a educagao fisica e recreagao, alem de assistencia medica e denta- 
ria", mediante a instalagao de "18 parques infantis em diversos bair- 
ros, estando ja esses parques em franco funcionamento". 

Anuncia a desapropriagao de dois terrenos, para "duas moder- 
nas bibliotecas infantis, sendo uma em Santo Amaro e outra no Ta- 
tuape", dois grupos escolares, um no bairro do Ipiranga (26) e outro 
em Vila Nova Conceigao (27), esperando-se para breves dias o inicio 
da construgao de mais cinco grupos nos bairros de Vila Pompeia (28), 
Brooklin Paulista (29), Mooca, Vila Carrao e Osasco" e "mais re- 
motamente, por estarem ainda em desapropriagao os terrenos neces- 
sarios", edificagao de "mais 16 grupos escolares, de conformidade com 
o programa tragado e em fase inicial de execugao". 

Destaca a Secretaria da Educagao e Cultura como setor de ex- 
traordinaria importancia na administragao dos negocios municipals, 
constituida como se acha de "dois Departamentos que, pelo vulto e 
natureza das suas finalidades, se entrosam e se completam", para o 
desenvolvimento de "um conjunto de atribuigoes tendentes a exe- 
cutar um programa incessante de cultura, de educagao e de instrugao, 
que se pode considerar como um dos mais rutilos apanagios do 
nosso acendrado espirito nacionalista". 

Pormenoriza a contribuigao desse departamentos. destacando o 
Departamento Municipal de Cultura, pelos "relevantes servigos que 
vem prestando desde a sua fundagao", pela "reputagao nacional e 
internacional invejavel de que goza, gracas as suas atividades e as 
suas publicagoes, sem competidores no pais, como a Revista do Ar- 
quivo Municipal e o Boletim Bibliografico da Biblioteca Publica". 

(26) Grupo Escolar "Visconde de Itauna". 
(27) Grupo Escolar "Martim Francisco". 
(28) Grupo Escolar "Miss Browne". 
(29) Grupo Escolar "Mario de Andrade". 
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Do segundo departamento, ou seja, o do Departamento de Educagao, 
Assistencia e Recreio, alude ao seu aparelhamento "para a conse- 
cugao dos seus fins, possuindo uma divisao inteiramente nova, que 
visa difundir a instrugao propriamente dita, em todas as sua moda- 
lidades", sem prejuizo de sua "plena e fecunda atividade de tudo o 
que se relaciona com os services de assistencia medica, odontologica 
e farmaceutica; de neuro-psiquiatria; de nutrigao e de assistencia 
sanitaria e social". Acrescenta ao relate as atividades do "servigo 
de instituigoes auxiliares. e que tern a seu cargo todos os trabalhos 
educativos e recreativos dos Parques e Recantos Infantis" e "setor 
de pesquisas e orientagao psico-pedagogica, com servigos de pianos 
e estudos, documentagao, orientagao e aperfeigoamento". 

Credita a administragao, de que participava, a elevagao, "em 
alguns meses apenas de gestao, de oito para vinte e seis, do numero 
de Parques Infantis". 

Abrindo amplas perspectivas para cumprimento das obrigagoes 
municipais, em favor do ensino, os recursos continuam a crescer e 
os orgamentos a partir de 1948 comegam a registrar verbas cada vez 
mais vultosas para obras em geral (quase o dobro de 1947) alem das 
consignagoes ao Departamento de Cultura, ao novel Departamento 
de Educagao, Assistencia e Recreagao, e Caixa Escolar, na linha do 
previsto no convenio de 1943. 

Eis os numeros, como se apresentam em um trienio: 

(Em Cr$ 1.000,00) 

1948 1949 1950 

1. Arrecadagao de impostos   

2. Despesas orgadas: 

a) Departamento de Cultura   

b) Departamento de Educagao, As- 
sistencia e Recreagao   

412.000. 560.000. 625.000. 

23.932. 23.861. 30.322. 

18.970. 29.381. 20.664. 

c) Gabinete do Secretario 5.768. 8.400. 6.535. 

d) Caixa Escolar 520. 2.120. 3.183. 

°) Obras em geral 41.691. 59.820. 94.104. 

Nao param prefeitos na Prefeitura. O terceiro nomeado no cur- 
to espago de dois anos, e investido nessa alta fungao, em carater in- 
terino, e o que vem por em pratica salutar medida de imediatos e 
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importantes resultados: cuida de constituir e fazer funcionar a co- 
missao prevista em clausula do convenio de setembro de 1943, bai- 
xando a Portaria n.0 26 de 11 de novembro de 1948. (Anexo n.0 3). 
Mais tarde, pelo Decreto 1145, de 30 de maio de 1950, a Comissao e 
dividida em duas sub-comissoes — uma de Planejamento e outra de 
Construgoes. (Anexo n.0 4). Partem dai as designagoes de repre- 
sentantes do Municipio e do Estado para membros das Comissoes 
que se organizam para dar cumprimento aos sucessivos acordos. 

A constituigao da primeira comissao deu-se pouco tempo antes 
da expiragao do prazo de vigencia do primeiro convenio, tanto que 
uma das primeiras incumbencias a ela deferida, com a de prosse- 
guir a acelerar a execugao do acordo entao vigente, foi a do estudo 
das bases de sua renovagao, uma vez que, apesar dos contratempos 
enfrentados e do nao cumprimento integral das suas diversas clau- 
sulas, a colaboragao ensaiada parecia posta em termos de favorecer 
a melhoria das instalagoes da rede de estabelecimentos de ensino 
primario da Capital, ameagada de colapso pela influencia conco- 
mitante de tres fatores distintos: 

1. Lento ritmo das construgoes para abrigar unidades existen- 
tes, desdobradas e tresdobradas; 

2. Afluxo constante de populagao do interior para o grande cen- 
tre industrial em expansao; 

3. Rapido crescimento vegetative da populagao da metropole. 

Em virtude de nao ter a municipalidade, de 1943 a 1945, cum- 
prido integralmente as clausulas do convenio, nem se tendo acele- 
rado dai por diante a edificagao de grupos escolares na medida dos 
recursos disponiveis, por varias razoes, cada ano remanescia ina- 
plicada vultosa parcela da quota destinada a construgoes, bem como 
restava intacta a consignada para despesas das Caixas Escolares. 
Com o aumento da quota de 10 para 20% da renda de impostos, em 
virtude do disposto no artigo 169 da Constituigao de 1946, cada exer- 
cicio acrescentava mais uma parcela ao deposito de recursos pecu- 
niarios municipais para o ensino primario. Em anos seguidos, as 
verbas votadas em sucessivos orgamentos resultaram na acumula- 
gao de uma soma consideravel na epoca, imobilizada, apesar da tam- 
bem crescente necessidade de expansao da rede de edificios proprios 
para grupos escolares na Capital. 

As cifras abaixo dao a medida exata do que foi a acumulagao 
de recursos do convenio ate a epoca em que se constituiu a Comissao 
e se cuidou da renovagao do acordo, renovagao que so veio a con- 
cretizar-se com o novo convenio assinado em dezembro de 1949, 
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(Em Cr$ 1.000,00) 

Anos 
Montante dos 

recursos 
votados. 

Aplicado Saldo nao 
durante o aplicado. 
exercicio. 

Somas 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

12.906. 
16.445. 
22.380. 
34.000. 
66.002. 

112.000, 

6.183. 
2.313. 
5.976. 

20.929. 
17.559. 
64.238. 

6.723. 
14.132. 
16.404. 
13.071. 
48.443. 
47.762. 

20.855. 
37.269. 
50.340. 
98.783. 

146.545. 

2.2.3.2. — O Segundo Convenio e sens resultados 

Em 1949 vigorou tacitamente o acordo de 1943 e firmado o novo, 
as comissoes de Planejamento e Execugao passaram a agir com gran- 
de presteza e eficiencia inaugurando-se a fase aurea do regime de 
Convenios entre o Estado e o Municipio, a qual se caracterizou pelo 
levantamento, em numerosos bairros da Capital, de edificios que se 
destinavam a amenizar a crise aguda de locais para escolas prima- 
rias affrupadas. evitando o colanso iminente aue ameacava o sistema 
oficial de ensino primario. aquela altura incapaz de atender as crian- 
gas em idade de frequenta-lo na area da Capital. 

O novo acordo (Anexo n.0 5) reproduz. em sen esm'rito. o pri- 
meiro. alteradas. li^pirnmente. as percpptacers d0 divisao de nnotas, 
melhor definidos os propostitos do Estado e do Municipio e amplia- 
dos os limites de aplicagao, fixados nas seguintes bases: 

a) 72% para construcao. aouisicao adantarao. restauracao e 
conservagao de imoveis destinados ao ensino nre-nrimario. prima- 
rio. secundario, especializado e instituigoes auxiliares de ensino pri- 
mario. dentro das divisas do municipio, inclusive na aouisigao do 
mobiliario e instalagoes para os novos edificios e nas despesas da 
Comissao Executiva; 

b) 23% para manutengao de instituigoes auxiliares de ensino 
primario e auxilios as escolas primarias e instituigoes auxiliares 
destas; 

c) 5% para a Caixa Escolar. 
Estabelecia-se ainda, para os efeitos do convenio que: 
a) as importancias destinadas ao ensino primario e instituigoes 

auxiliares deste nao poderiam ser inferiores a 80% da importancia 
total reservada no mesmo item; 

b) seriam considerados: 
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i) ensino especializado: o rural, o pre-vocacional, o de anor- 
mais e o secundario; 

ii) instituigoes auxiliares do ensino primario: as bibliotecas e 
parques infantis, os servigos da assistencia medica, terapeutica e 
dentaria, de alimentagao supletiva, cinema educativo, parques re- 
creativos, de desportos ou de educagao fisica, colonias de ferias, des- 
de que destinadas aos escolares de estabelecimentos de ensino prima- 
rio oficial e particular nao remunerado, registrado no Departamen- 
to de Educagao do Estado. 

A assinatura do segundo Convenio requereu nao pouco trabalho, 
como exigiu espirito de sacrificio e beneditino afa catequetico dos 
membros da Comissao, especialmente de seu presidente Eng. Jose 
Amadei, que se identificara de tal sorte com o programa de constru- 
goes para o ensino primario que a ele passara a dedicar-se integral- 
mente desde que deixara a diregao do Departamento Municipal de 
Obras, tornando-se o principal responsavel pela orientagao dos servi- 
gos de construgoes. E foi gragas ainda a sua pronta, oportuna e escla- 
recedora intervengao no ato de assinatura do segundo convenio que se 
evitcu a perda do texto elaborado para substituir aquele que havia 
sido posto em vigor em setembro de 1943. Os fatos, como ocorreram, 
revelam que a politica de financiamento escolar definida nos conve- 
nios, lamentavelmente, nao era suficientemente conhecida em seus 
fundamentos e propositos dos que no momento tinham as responsabi- 
lidades da diregao dos negocios publicos no ambito estadual. Como 
pesava, excessivamente, no orgamento do Estado, a manutengao de 
sua Universidade, a obrigagao imposta ao municipio da Capital de 
despender 20% de sua renda de impostos em manutengao e desenvol- 
vimento do ensino parecia um bom pretexto para que se transferisse 
o onus da Universidade para o tesouro local, aliviando-se o Estado de 
tao grave encargo. Dessa transferencia e que deveria tratar o conve- 
nio, segundo o pensamento dominante em circulos chegados a chefia 
do executive estadual — e pelo proprio governador manifestado quan- 
do do ato oficial de celebragao do segundo convenio. A orientagao 
no entanto, nao prevaleceu, em virtude de esclarecimentos prestados 
pelo Presidente da Comissao, demonstrando a conveniencia do for- 
talecimento da politica de educagao firmada pelos governos federal 
e estadual e que dera origem aos acordos surgidos pela primeira vez 
em 1943. 

E', assinado, entao, o segundo Convenio, a 28 de dezembro de 
1949, ato dos executives estadual e municipal, posteriormente rati- 
ficado pelas leis estadual n.0 762, de 22 de agosto de 1950, e municipal 
n.0 3.930, de 28 do mesmo mes e ano. 
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Apesar de todo o esforgo realizado e dos pianos tragados 
pelas Comissoes de Planejamento e Executiva, que reiniciam 
seus trabalhos visando a cobrir o "deficit" apurado de cons- 
trugoes e procurando combater o tresdobramento, o ritmo de 
crescimento da populagao infantil na Capital excedida, a to- 
ri as as previsoes, elevando-se de ano para ano, o numero de crian- 
gas sem possibilidades de matricula nas escolas publicas estaduais, 
especialmente nos bairros perifericos. Muda-se, outrossim, a orien- 
tagao das mesmas Comissoes, no tocante aos edificios escolares. 
Passa-se a dar preferencia a construgoes de predios menores, em 
maior numero em cada bairro. Conquanto razoes pudessem militar 
em favor da orientagao primitivamente tragada, de grandes edifi- 
cios, acabou por prevalecer o criterio da construgao de maior nume- 
ro de predios de reduzidas dimensoes e menor numero de salas de 
aula, criteriosamente distribuidos pelos territorios do municipio. 
A criagao de pequenas e miiltiplas comunidades escolares pereceu 
mais acertado as Comissoes. Dai o rumo que tomaram os trabalhos, 
o que permitiu fosse construido, em pouco tempo, um numero alta- 
mente significativo de novos edificios. 

Alias, desde a sua constituigao, antes mesmo da assinatura do 
segundo Convenio, a Comissao Executiva se propusera varias metas 
da maior importancia; a) estudar a programagao de um grupo es- 
colar, consultando, para isso, em reunioes ou mediante questiona- 
rios, professores, diretores, psicologos e autoridades escolares; b) 
promover preliminar localizagao e o competente levantamento dos 
terrenos municipais e estaduais. com area suficiente para um edifi- 
cio escolar em bairro de densidade populacional capaz de justificar 
construgao imediata; c) estudos semelhantes de areas nao construi- 
das de propriedade particular e estrategicamente situadas que pu- 
dessem ser objeto de desapropriagao para nela se construirem novos 
predios; d) estudos de detalhes da edificagao escolar e elaboragao, 
em cada caso, de pequenos projetos pilotos. 

Os estudos relatives a programagao e ao estudo de detalhes, nao 
puderam ser levados a termo em bases convenientes, pela dificulda- 
de de obtengao da ajuda, considerada indispensavel dos elementos 
chamados a opinar; diretores, inspetores, delegados, ora pela impos- 
sibilidade de ouvi-los, ora pela natureza evasiva ou impropria, do 
ponto de vista tecnico, das respostas langadas nos questionarios dis- 
tribuidos . 

Nao se sabe bem porque, mas a participagao das autoridades 
escolares no planejamento dos novos edificios, salvo rarissimas ex- 
cegoes, foi minima, passando as construgoes a correr praticamente 
sob a responsabilidade dos arquitetos e engenheiros municipais das 
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duas Comissoes. Perdeu-se nessa ocasiao magnifica oportunidade 
para o aprofundamento de estudos da maior importancia para a fi- 
xagao de normas relativas a arquitetura escolar em nosso Estado, 
como se vera mais adiante no comentario referente aos trabalhos 
tecnicos das Comissoes de Planejamento e Execugao. Relativamen- 
te ao que esperavam os arquitetos que se iam especializar em edifi- 
cagao escolar e que iam necessitar da maior soma possivel de dados 
reais, informes seguros, acerca do funcionamento das instituigoes 
escolares, a contribuigao dos que deveriam opinar na materia, em 
nome do magisterio se pode classificar como de nulo ou escasso 
valor. 

O crescimento populacional da Capital, por outro lado, assu- 
mia aspectos de tal modo, imprevistos, que as autoridades se viam 
na contingencia de abandonar estudos mais detidos para so cuidar 
da multiplicagao de construgoes para instalagao de novas escolas, 
inclusive junto a entidades particulares, aproveitando salas e ou- 
tras dependencias disponiveis para nela fazer funcionarem classes 
primarias de ensino gratuito, com professores nomeados e pagos 
pelos cofres estaduais. E ainda assim a situagao continuava a afli- 
gir as autoridades competentes, longe o mal de ser completamente 
debelado. A cada inicio do ano letivo, repetia-se o confrangedor es- 
petaculo da grita a frente das escolas, onde se postavam criangas e 
pais, diante de tabuletas afixadas com os classicos e desanimadores 
dizeres: "NAO HA VAGAS". 

O crescimento da populagao na Capital vinha desafiando as 
autoridades responsaveis pela construgao da rede de edificios, exi- 
gindo suto. integral atengao. Nao so os bairros cresciam, e cresciam 
desigualmente, como a reuniao, na area da grande cidade, de um 
tao elevado contingente populacional se colocava como o primeiro 
problema a ser enfrentado pela Comissao na sua tarefa preliminar 
de planejamento geral da obra a ser realizada dentro dos limites 
convencionais. Estudou a Comissao o complexo problema da expan- 
sao demografica da Capital, elaborando com auxilios dos servigos 
municipais de estatistica e colaboragao das autoridades escolares, 
quadros do crescimento da populagao da Capital, por distrito a partir 
do censo de 1940, com as seguintes estimativas para 1948: 

a) populagao geral; 
b) a populagao em idade escolar em relagao a populagao geral; 
c) o numero de criangas, em idade escolar, nao escolarizadas; 
d) o numero de classes necessarias. 
^sse trabalho realizado quando a Comissao se preparava para 

desincumbir-se de seus mais arduos encargos, apresentou resultados 
(Anexo n.0 6) pelos quais se verificava que: 
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a) Em 1940, segundo o Censo, a populagao da Capital, com seus 
41 distritos era de 1.337.633 habitantes, sendo distritos mais popu- 
losos (acima de 50.000) os do Bras (80.914), Belenzinho (61.749), 
Lapa (60.959), Ipiranga (60.563), Santana (55.081), Tatuape (54.002) 
e Mooca (50.953); 

b) Em 1947, a mesma populagao e estimada em 1.847.580, com 
urn acrescimo, portanto, de pouco mais de meio milhao de habitan- 
tes, dando o crescimento medio anual superior a 75.000 habitantes. 
Trinta e sete distritos registram ascensos variaveis segundo o mon- 
tante da populagao considerada. Distritos populosos e de reduzida 
taxa populacional, crescem desigualmente, verificando-se 3 casos de 
crescimento percentual superior a 100: Sao Miguel (123,99), Vila 
Maria (108,21), Vila Prudente (105,10); 14 casos de crescimento per- 
centual entre 50 e 99; Jardim Paulista (89,12), Vila Matilde (85.78), 
Butantat78,53), Guaianazes (77,22), Nossa Senhora do O' e Pirituba 
(71,70), Perus (71,17), Saude (57,92), Ipiranga (56,36), Jardim Ame- 
rica (55,67), Aclimagao (54,11), Penha (53,22), Indianopolis (52,85) 
e Aclimagao (51,01); o crescimento dos demais, excetuados os dis- 
tritos de Bom Retiro, Bras, Santa Efigenia e Se, que perderam po- 
pulagao, de 1940 para 1947, variou de um minimo de 6,98% no Pari, a 
um maximo de 49,47% em Perdizes. 

c) Estimada a populagao para o ano de 1948, em 1.923.309, cal- 
cularam-se as taxas de populagao em idade escolar e apurou-se o 
numero das criangas sem escola, dados com os quais foram determi- 
nados os numeros de classes necessarias, por distrito. Nessa ocasiao, 
a Capital precisava de mais 971 novas classes de 40 alunos cada uma- 

os bairros mais necessitados eram os do Ipiranga (51 classes), Lapa 
(46), Belenzinho (45), Santana (40). Os menos necessitados, nessa 
epoca, Guainazes (3), Se (4), Perus (5), Itaquera (6) e Sao Miguel, 
Pirituba e Indianopolis (9). 

O parque manufatureiro paulistano nao so crescia como se des- 
locava na area do municipio, dando surgimento a novos bairros, de- 
pois ou ao mesmo tempo que alterava a fisionomia dos antigos. O 
crescimento da populagao nas novas areas decorria em sua mais for- 
te expressao, da montagem de novas fabricas ou do desenvolvimen- 
to das ja existentes. A populagao operaria em Sao Paulo vinha tam- 
bem em acelerada ascengao. E, segundo estudo recente, a massa 
humana assim classificada "concentra-se de preferencia em bairros 
das zonas leste e sudeste da cidade, embora tambem se destaquem 
outras areas dentro do perimetro urbano, suburbano e rural. (30) 

Quanto a localizagao das industrias, a "area mais importante 
situa-se ao longo do eixo NW-SE, nas proximidades dos vales do 

(30) Azevedo, Aroldo de, e outros — op. cit., vols. 3.P e 4.°, 
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Tiete e do Tamanduatel, onde se encontram os bairros da Lapa, 
Agua Branca, Barra Funda, Freguesia do O', Casa Verde, Bom Re- 
tiro, Pari, Belenzinho, Tatuape, Penha, Vila Carrao, Mooca, Ipiran- 
ga, Vila Prudente, que se prolongam atraves de Sao Caetano do 
Sul e Santo Andre, no rumo de SE, como atraves de Osasco, no ru- 
mo de NW- Para o futuro as previsoes consideram a infiuencia 
das rodovias, do Porto de Santos e da Usina do Cubatao, concorren- 
do com a infiuencia mais antiga das varzeas e das ferrovias. E' para 
Leste, Sudeste e Sul que se encaminha a vaga fabril" (31). 

Como se verifica com esses dados, os resultados, dado o ritmo de 
crescimento demografico na area metropolitana e sua distribuigao 
desigual pelos diferentes distritos, eram de molde a reclamar aten- 
gao e agao imediatas, mormente se atentarmos para o fato da fixa- 
gao do minimo de 40 alunos por classe, limite excessivamente eleva- 
do, quando nao clara e expressamente condenado a luz das con- 
cepgoes peflagogicas modernas e de fundamentos cientificos. 

Tres anos depois, entretanto, a situagao ja se havia mudado com- 
pletamente nesse particular, como revelaram estudos posteriores da 
Comissao, e a imprensa paulistana encontrou no fenomeno periodico 
da falta de vagas nas escolas primarias um alimento para manchetes 
as mais vibrantes e objetivas acerca da lamentavel carencia escolar. 

As Comissoes do Convenio nao se limitaram as atividades ja 
descritas, nao obstante o seu reduzido quadro de pessoal qualificado 
e a soma de servigos que delas se exigia em suas respectivas ativi- 
dades basicas. A elas se deve um acervo valioso de servigos da mais 
alta importancia para o planejamento geral das construgoes escola- 
res na Capital. Destacam-se entre as contribuigoes dignas de mengao, 
as seguintes, conforme registro que nos foi dado recolher, de algu- 
mas das quais logramos obter objetiva documentagao: (Anexo n.0 7) 

a) Programagao de um grupo escolar quanto as salas de aula, 
centro administrativo, circulagao, patio de recreio, instalagoes sa- 
nitarias, orgaos auxiliares; 

b) Numero de salas de aula limite para cada grupo escolar; 
c) Localizagao dos grupos escolares nos bairros em formagao; 
d) Estudos de iluminagao e aeragao; 
e) Estudos de salas de aula para trabalho ativo e conjugados 

com espago ao ar livre, especialmente para jardim da infancia; 

(31) Azevedo, Aroldo de, e outros — op. cit., vols. 3.° e 4.°- 
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f) Estudo de salas de aula, para atividades apos a conclusao do 
curso primario; 

g) Acumulagao de experiencias para construgao de uma escola 
mais democratica e mais agradavel para a crianga; 

h) Estudos de tipo de acabamento em fungao dos bairros em 
que a escola deve ser instalada. 

i) Estudos da escola como centro da comunidade; 

j) Conceituagao da escola como casa da crianga; 

k) Estudo de detalhes com auxilio de diretores e professo- 
res sobre utilizagao das dependencias escolares; 

1) Estudo da distribuigao de populagao escolar pelos bairros 
para conhecimento da densidade em relagao a populagao geral e em 
relagao a populagao escolar da Capital, por distritos, para orientar 
a aplicagao correta dos recursos. 

Conforme assinalamos ha pouco, muitos desses interessantes e 
oportunos estudos e pesquisas que visavam a introdugao de modifi- 
cagoes no programa original, nao puderam ser concluidos pelas ra- 
zoes apontadas, mas o limitado quadro de pessoal especializado das 
Comissoes conseguiu reunir, a custa de exemplar dedicagao, regular 
acervo de dados e elementos da maior valia para a adequada solugao 
de imimeras questoes pendentes em futures pianos em que a admi- 
nistragao publica estadual e municipal venha a empenhar-se para 
enfrentar com exito uma das falhas capitais do sistema escolar ban- 
deirante: a rede reduzida de edificios proprios para a instalagao dos 
estabelecimentos anualmente criados em numero crescente. Mas, 
voltemos aos dados orgamentarios. Na verdade, o entendimento Es- 
tado-Municipio, se fez realidade, nao so em virtude do dispositive 
legal que o instituira, como principalmente, em decorrencia do tam- 
bem vertiginoso crescimento da renda local de impostos, que vinha 
fazendo do poder municipal um poder publico financeiramente po- 
deroso. Entao, o auxilio que de sua parte poderia ser prestado a 
obra de disseminagao, do ensino primario. ja deixava de ser despre- 
zivel, e ao Estado nao convinha dispensa-la. Basta verificar-se que, 
de Cr$ 12.906.120,00 em 1944, os recursos da quota de impostos as- 
cenderam a quase dez vezes mais seis anos depois, sendo orgados em 
Cr$ 112.000.000,00 em 1949 e dai por diante nunca deixou de cres- 
cer em ritmo cada vez mais acelerado, tanto em conseaiiencia do 
crescimento das rendas publicas como da elevagao da quota de 10 
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para 20%, em 1947, recursos que nem a inflagao, que se instalou como 
tendencia permanente na economia do pai's, impedia a impressao, 
ainda que falsa, de excessiva fartura. 

Crescimento da quota de impostos municipals para ensino. 

(Em Cr$ 1.000,00) 

Anos Quota Anual fndice de 
crescimento 

1944 12.909. 100,0 
1945 16.445. 127,3 
1946 22.380. 173,3 
1947 34.000. 263,0 
1948 66.002. 511,2 
1949 112.000. 867,6 

Efetivamente, a contribuigao do municipio ganhou tal impor- 
tancia e vulto e foi de tal forma mobilizada, de comum acordo, pelas 
autoridades locais e estaduais que para a obra empreendida se abriu 
um grande credito na opiniao publica. Dentro de pouco tempo o 
piano previsto no Convenio se tornou a mais importante contribui- 
gao dos poderes publicos para a efetiva solugao da carencia de pre- 
dios escolares na area da Capital. Basta atentarmos para os numeros 
indicadores de resultado das atividades das Comissoes dentro de um 
piano quinquenal por elas tragado segundo as linhas concebidas pe- 
lo seu entao presidente. Cumprindo esse piano, a primitivamente 
chamada Comissao Executiva, por intermedio de suas duas Sub-Co- 
missoes — a cfe Planejamento e a de Execugao — incumbiu-se de 
projetar, construir, adquirir edificios ja construidos, ampliar, refor- 
mar e completar a instalagao de edificios para escolas primarias, no 
territorio da Capital, tudo correndo de perfeito acordo entre os re- 
presentantes municipais e estaduais que faziam parte da Comissao. 

Quando a Comissao iniciou os seus trabalhos, ha via na Capital 
32 grupos escolares funcionando em edificios proprios, construidos 
pelo Estado desde a proclamagao da Republica. Trinta outros fun- 
cionavam em predios locados pelo Estado e 15 dispunham de insta- 
lagoes cedidas gratuitamente. 

Em 1950, ano e meio apos a sua instalagao, tendo acelerado o 
ritmo de suas atividades, a Comissao ja podia relacionar, no seu 
acervo de realizagoes, 21 predios construidos ou adquiridos e 22 edi- 
ficios em fase adiantada de construgao. 
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Recursos nao faltavam, na verdade, pois os orgamentos conti- 
nuam a registrar vertiginosa ascensao na arrecadagao de impostos. 
Para que se avalie com objetividade o que representou a elevagao 
da arrecadagao municipal de impostos, possibilitando mais larga apli- 
cagao em favor do desenvolvimento do ensino, eis os dados de re- 
ceita e despesas previstas nos sucessivos orgamentos de 1950 a 1958. 

Receita Dep. de Dep. Ed. Gab. Sec. 
Anos prevista de Cultura Ass. Ed. Cult. Convenios (32) 

impostos Recr. C. Esc. Constr. 
(Em Cr$ 1.000,00) 

1951 802.000 49.604 28.521 3.048 123.508 (33) 
1952 1.077.500 63.084 38.258 3.623 152.975 (34) 
1953 1.290.000 77.861 60.235 5.051 213.660 (35) 
1954 1.545.000 71.141 53.014 6.071 15.660 218.032 
1955 1.878.000 88.928 108.149 7.815 22.730 232.252 
1956 2.397.000 94.107 91.119 36.662 6.000 354.756 
1957 2.971.000 121.804 243.268 39.011 14.800 269.035 
1958 4.307.000 163.255 346.567 35.714 7.400 449.511 

Antes da assinatura do segundo Convenio, em 1949, e visando 
a esclarecer as autoridades, os interessados e a opiniao publica, alem 
da abertura de uma exposigao de maquetes de obras concluidas, 
projetos e estudos, realizaram-se conferencias das quais se encarre- 
garam o Presidente da Comissao Executiva (Anexos n.0s 8 e 10) e 
o Chefe da Sub-Comissao de Planejamento (Anexo n.0 9) discutindo 
o problema das construgoes escolares, do predio escolar e da orde- 
nagao prevista das atividades das Comissoes em exercicio. 

Em 1953, a Comissao iria poder relacionar, entre construgoes de 
alvenaria, predios adquiridos, em construgao, em projeto e na fase 
inicial de obras, 71 grupos escolares e 3 estabelecimentos de ensino 
secundario, com o seguinte numero de salas de aula: 

(32) As despesas do Convenio ou para construgoes sempre constaram co- 
mo correndo por conta de dotagoes consignadas ao Gabinete do Pre- 
feito, nao a Secretaria de Educagao e Cultura. 

(33), (34) (35) Reunidas as dotagoes para Construgoes e Caixa Escolar. 
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N.0 de salas por N.0 de estabe- Total de 
estabelecimento lecimentos salas 

5   1   5 
6   2   12 
7   5   35 
8   5   40 
9   1   9 

10   16   160 
12   25   300 
13   1   13 
14   11   154 
15   2   30 
16   1   16 
20   4   80 

74 854 

Em cinco anos, a Comissao se mostrara capaz de construir qua- 
se novecentas salas de aula. Cerca de 180 por ano. Ela tambem ja 
havia, na mesma ocasiao, localizado 41 terrenos colocando-os em 
vias de desapropriagao para, neles serem levantados edificios para 
grupos escolares de diferentes tamanhos, alem do relacionamento 
de 19 outros prontos para receber as construgces projetadas pela 
Comissao de Convenio, duas na fase de pronto inicio das obras, 4 
em concorrencia publica e as restantes com os projetos em estudo 
Havia ainda 34 projetos de lei de desapropriagao preparados. Acres- 
centem-se a esses, 12 outros cujas obras iriam ser postas em con- 
correncia publica. 

Alem disso, obras de ampliagao e reforma ja haviam sido con- 
tratadas, em 1954, para 27 estabelecimentos, elevando-se o seu custo 
a Cr$ 17.000.000,00 aproximadamente. 

2.2.3.3. — Os Galpoes Escolares 

O surto demografico verificado em Sao Paulo, porem, em con- 
seqiiencia da expansao do parque industrial, criara tal situagao para 
as autoridades responsaveis pela educagao primaria, que a Comissao 
do Convenio se viu compelida a alterar o seu piano quinquenal de 
construgoes, a fim de nele incluir, para atender a demanda urgente 
e inadiavel de locais para a instalagao de novas escolas e de novos 
grupos escolares, a txtulo provisorio e em carater de emergencia, a 
montagem de barracoes de madeira, em patios de recreio de grupos 
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escolares, em terrenes obtidos de seus proprietaries, per prazo cer- 
to, ate a definitiva construgao dos edificios proprios, em terrenes 
do Estado ou da Municipalidade. 

Esses barracoes destinavam-se a abrigar, na fase crucial do cres- 
cimento, em ritmo imprevisto, da populagao dos bairros da Capital, 
as criangas que batiam as portas dos estabelecimentos superlotados 
e sem possibilidades de recebe-las. As alteragoes decorrentes do au- 
mento da populagao precisan'amos acrescentar as resultantes dos 
movimentos que se estavam verificando dentro da propria area da 
Capital e que transferiram para a periferia da metropole enormes 
contingentes dos bairros centrais ou alteravam a densidade popula- 
cional dos diversos bairros. Acentuara-se a tendencia ja divisada 
em linhas gerais no ano de 1948. 

Galpoes de emergencia, passaram a ser chamados esses barra- 
goes, construidos para uma duragao calculada de tres anos, mas que 
se tornaram, na verdade, pouco depois, um dos tipos comuns de cons- 
trugao de que se valeram e em que procuraram esmerar-se, pri- 
meiro a propria Comissao do Convenio e depois a Comissao Muni- 
cipal de Construgoes e a Diretoria de Obras Publicas da Secretaria 
da Viagao do Estado, para a instalagao de novos grupos escolares, 
cujo numero nao cessou de crescer. 

Fato que merece tambem registro e o de ter constado dos pianos 
iniciais da Comissao de Convenio o combate ao tresdobramento de 
grupos escolares, objetivando fazer voltarem a funcionar em dois 
periodos de aula, os grupos que se achavam funcionando em tres 
horarios, com graves danos para o ensino. Como se sabe, as escolas 
primarias do sistema escolar paulista funcionaram em um so periodo 
diario de cinco boras de aulas ate por volta de 1904 (36). Dessa data 
em diante, onde o afluxo de matn'cula o exigiu, passaram a funcio- 
nar em dois periodos de 4 boras cada um, mais meia bora de recreio. 
A partir de 1928, dada a necessidade de atender a demanda cada vez 
maior e mais imperiosa de matn'cula, adotou-se, em carater provi- 
sorio, a medida que passou a historia do ensino com a denominagao 
de tresdobramento, mediante o qual as escolas isoladas ou classes 
agrupadas passariam a funcionar em tres turnos, aproveitando-se 
as salas disponiveis em tres horarios diferentes, sem recreio, dentro 
do dia claro. Combater o mal que dessa situagao decorria foi um dos 
primeiros objetivos da Comissao do Convenio. 

Infelizmente, nao obstante o ritmo que a Comissao conseguiu 
imprimir aos seus trabalhos de construgao, nao foi alcangado esse 
objetivo. Crescia muito mais do que a Comissao podia trabalhar, 

(36) Diretoria do Ensino — op. cit. pg. 28. 
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e se deslocava de forma imprevista, do centro para a periferia, de 
um bairro para outro, a populagao da grande cidade. Nem os novos 
edificios, nem os antigos reformados e ampliados davam vasao a 
enorme procura de lugares. Depois, nem mesmo os galpoes consti- 
tuiram remedio para o mal. Assim, raros grupos escolares puderam 
voltar a funcionar em dois pen'odos e a quase totalidade dos novos 
foi ocupada ja com alunos para lotar classes em numero tres vezes 
superior ao da lotagao das salas de aula construidas. Muitos exigiram 
a imediata construgao, ao lado do predio de alvenaria, de salas provi- 
sorias de madeira, porque nunca foi mais premente a demanda de 
matricula nas escolas primarias paulistanas que no periodo coinciden- 
te com o do conflito mundial e imediatamente posterior ao encerra- 
mento das hostilidades nas frentes de batalha. O impulse ganho 
pela industrializagao da area da Capital nao se arrefeceu e o cresci- 
mento da populagao alcangou na mesma ocasiao o seu zenite e se 
vem mantendo em niveis sempre elevados. Para base de suas pre- 
visoes nos pianos de construgao, esse crescimento foi, em epoca pro- 
pria, calculado pela Comissao do Convenio, estimando-se a popula- 
gao provavel do municipio da Capital ate 1964, calculos que sao com 
grande aproximagao, na maioria dos casos, confirmados pela Divisao 
de Estatistica Demografica da Secretaria de Educagao e Cultura, ate 
1958. 

C. Convenio Div. Est. Demog. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

2.227.512 (censo) 

2.679.002 
2.824.060 
2.915.960 
3.138.165 
3.308.085 
3.487.206 
3.676.025 
3.875.068 
4.084.889 
4.306.071 
4.539.229 
4.785.010 

2.198.096 
2.313.984 
2.435.981 
2.564.411 
2.699.612 
2.947.448 
3.128.522 
3.318.569 
3.522.033 
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Apesar do imprevisto da situaQao, a agravar-se dia a dia, per- 
durava no espirito das autoridades responsavels em nosso Estado e 
na Capital, com poucas excegoes, mas tambem com resistencia em 
setores definidos, a ideia de que o Convenio deveria ser mantido em 
sua? bases. Como os recursos municipais pareciam abundantes, ja se 
ha via mesmo ampliado o piano inicial, com a inclusao de construQoes 
destinadas a estabelecimentos de ensino medio (ginasios, colegios, 
escolas normals) entre as atribuigoes da Comissao do Convenio. Va- 
ries estabelecimentos dessa categoria estavam em obras e foram 
assim beneficiados. Outros foram depois instalados em edificios cons- 
truidos, inicialmente, para grupo escolar. As circunstancias do mo- 
mento e a impossibilidade, nao de reservar maior soma de recursos 
para o financiamento de um piano ainda maior de construgoes, mas 
de obter terrenos e desapropria-los para fazer construir rapidamente, 
levaram as autoridades municipais a adogao de medidas que nem 
sempre foram as mais acertadas e as mais convenientes do ponto 
de vista dos interesses do ensino. 

Tacito acordo, porem, relativamente a continuidade da politica 
de cooperagao definida nos convenios escolares, predominou enquan- 
to o regime de investidura dos Prefeitos de Sao Paulo era o de no- 
meagao do Governador do Estado. nao obstante o aparecimento de 
vozes discordantes que passaram a se levantar cada vez mais fre- 
quentes, especialmente, no legislative municipal. A questao apa- 
rece em virtude de denuncias que envolviam, ora a existencia de 
recursos nao aplicados por deficiencias da Comissao, ora o desvio 
de verbas do Convenio para fins nao previstos em suas clausulas. 

Em principios de 1951, debate travado entre vereadores revela 
que dotagoes do Convenio vinham sendo desviadas: construiam-se 
com elas teatros populares; material adquirido para construgoes es- 
colares estava sendo aplicado no calgamento de ruas e passeios, ale- 
gando-se que "essas ruas estao nas proximidades de grupos escola- 
res" (37). Propunha-se que os recursos disponiveis fossem aplica- 
dos em obras destinadas a comemorar o IV Centenario da cidade, 
tres anos depois. Criticava-se o Secretario de Educagao e Cultura 
da epoca por nao dispensar aos processes de desapropriagao a mes- 
ma atengao que Ihes dava seu antecessor. 

Comegou, de fato, nesse ano, uma campanha de maior vulto de 
critica ao que vinha fazendo a Comissao do Convenio Escolar. Era 
um ano de eleigoes para a Camara de Vereadores e os candidates 
descobriram que havia polpudas verbas para construgao de escolas. 
Dai, as constantes intervengces dos que pretendiam utilizer os re- 

(37) Debates na Camara de Vereadores — Sessoes dos dias 28 de margo, 
4 de abril e 8 de maio. 



— 95 — 

cursos dispomveis em sua propaganda eleitoral. Lamentavelmente 
os debates revelam que grande numero dos interessados em discutir 
a aplicagao das verbas e os problemas escolares desconheciam a si- 
tuagao do ensino primario na Capital, os termos do Convenio, as 
atribuigoes da Comissao, o andamento de sens trabalhos, a origem e 
o montante dos sens recursos, os pianos de aplicagao. E', pelo menos, 
o que revela a intervengao de muitos vereadores na Camara e na 
imprensa e a natureza de suas perguntas nos requerimentos de in- 
formagoes que muitos formulam. Poucos, raros, os que enfrentavam 
o assunto conhecendo o terreno em que pisavam. A celeuma, entre- 
tanto, teve seus meritos: tornou mais conhecidos os resultados al- 
cangados com o Convenio e deu, as autoridades, a medida das ne- 
cessidades da Capital no concernente a predios escolares. A questao 
dos predios tornou-se assunto da ordem do dia na Camara e na im- 
prensa e muitos fatos se esclareceram no tocante aos galpoes, cons- 
truidos em patios de igrejas, capelas e areas cedidas por seus pro- 
prietarios; as dificuldades dos processes de desapropriagao (falta de 
documentagao, manobras protelatorias de proprietaries desejosos de 
elevar o prego de seus imoveis, tentativas de substituigao de terrenes 
localizados pela Comissao por outros para atender a proprietarios 
com apadrinhamento politico que nao desejavam ser expropriados. 
Esclarecia-se ainda que: a) nao procedia a critica de que alguns pre- 
dios eram muito grandes para determinados bairros; logo mais esta- 
riam lotados, conforme vinha demonstrando a experiencia da Co- 
missao. Nao eram justas tambem as invectivas contra os galpoes — 
eles estavam sendo construidos a titulo precario e atribuia-se-lhes a 
fungao de "birutas" dos bairros no concernente a necessidade local 
de edificios de alvenaria de maior ou menor proporgao para o gru- 
po escolar. 

Mas o ano era eleitoral. Um vereador nomeado Secretario Mu- 
nicipal da Educagao e Cultura, desejando transferir para sua pasta 
a Comissao do Convenio Escolar, ate entao subordinada diretamen- 
te ao Gabinete do Prefeito, declara enfaticamente em entrevista a 
um vespertine: "Ate agora, o Convenio Escolar tern funcionado 
aquem de suas verbas. Pretendemos que as alcance, sobretudo le- 
vando em conta que em Sao Paulo ainda ha dezenas de milhares de 
criangas sem escolas". Entre outras imperfeigoes dos trabalhos das 
Comissoes, aponta: "enquanto as caixas escolares dos grupos da Ca- 
pital atravessam desesperadora situagao, sustentadas pela contribui- 
gao de professores e alunos, o Convenio conta com uma verba de oito 
milhoes de cruzeiros, conforme verificamos, para amparar as caixas, 
durante este ano. E o que e mais grave, as rendas dos anos antcrio- 
res estao acumuladas, porque nada se fez no sentido de aplica-las. 
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atingindo. segundo informagoes que nos foram prestadas oficiosa- 
mente, a fabulosa soma de trinta milhoes de cruzeiros. E' nosso pro- 
posito urgente promover a regulamentaQao da materia, para que as 
unidades escolares da capital conhegam piiblicamente os seus direi- 
tos e recebam, na proporgao de suas necesidades e zonas de agao, as 
quotas mensais que Ihes sao devidas" (38). 

Em face desses fatos, repetiam-se criticas a Comissao, as vezes 
em termos contundentes, como em afirmagoes deste teor: "e estranha- 
vel e ate criminoso que se chegue ao fim do exercicio financeiro 
com sobras na verba do Convenio Escolar, quando todos nos sabe- 
mos que existem, nesta Capital, pelo menos 50 mil criangas sem 
grupo escolar" (39). 

Nao era, alias, a primeira vez que os recursos do Convenio Es- 
colar moviam setores poh'ticos interessados. A multiplicagao dos 
galpoes, o aceleramento de certas obras ou as constantes mudangas 
de prioridade dentro do planejamento feito pelas Comissoes, para 
atender a interesses eleitorais consistentes na demonstragao de pres- 
tigio deste ou daquele edil ou candidate a vereador ou de chefe po- 
litico no bairro — uma vez que as construgoes escolares eram fonte 
de prestigio e podiam carrear vot*Js — ja podiam ser postos a conta 
de interferencias danosas e indesejaveis dessa natureza. A resisten- 
cia oposta pela Comissao a alteragao de seus pianos dava origem aos 
ataques que recebia. 

Agitagao ainda se verificou na Camara e na imprensa da Capital 
em torno da aplicagao dos recursos do Convenio em obras munici- 
pais em geral. Era tambem posta em duvida a capacidade da Co- 
missao, acusada de pouco empreendedora e ate inepta, em virtudo 
de se estar verificando vultoso saldo de verbas acumuladas para cons- 
trugoes, cujo ritmo nao estava sendo considerado satisfatorio. 

Nessa epoca, o dialogo que se estabeleceu na imprensa diaria, 
em virtude da proximidade do pleito para eleigao de vereadores, 
ganhou vivo colorido, ensejando a divulgagao dos resultados alcan- 
gados ate o momento, com a execugao dos convenios escolares. 
Insistentemente atacada a Comissao, seu presidente vem esclare- 
cer, em entrevista que: a) Sao Paulo necessitava de cem novos pre- 
dios de grupos escolares; b) a construgao deles dependia da aquisi- 
gao de terrenos, importando num investimento de 300 milhoes de 
cruzeiros; c) os saldos acumulados, nos ultimos exercicios, iam a 
pouco mais de 178 milhoes de cruzeiros, importancia nao destinada 
totalmente a construgao; parte dela pertencia a dotagoes da Caixa 

(38) Folha de Noite da 19 de margo de 1951. 
(39) Debates na Camara de Vereadores — Sessao de 23 de margo de 1951. 
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Escolar, parte a Secretaria da Educagao para manutengao de Par- 
ques Infantis e outras dependencias (40). 

Relaciona ainda o presidente, no mesmo pronunciamento, as 
obras construidas de 1944 a 1948, isto e, em cinco anos, antes de cria- 
da a Comissao Executiva: 21 salas e iniciada a construgao de 48. 
Compara com o que se fez de 1949 a 1951, em pouco mais de dois 
anos; conclusao dessas 48 salas, construgao e entrega ao Estado de 
mais trezentas salas e em construgao mais de duzentas, em predios 
definitivos ou de emergencia. Esclarece que a Comissao poderia ter 
feito mais se contasse com terrenes. Em sete anos, a Comissao pediu 
cerca de cem; deram-lhe mais ou menos trinta e cinco. Nao obstante, 
diz ser pensamento da Comissao construir tanto "que ao comemo- 
rarmos o quarto centenario da fundagao da nossa Capital, seja esta 
a primeira cidade do mundo em instalagoes escolares, em quantidade 
e qualidade!" 

Em seguida, especifica minudentemente o trabalho ja realiza- 
do e o em execugao, sintetizado no seguinte quadro: 

(40) Di^rio de Sao Paulo de 27 de abril de 1951. 



1.° e 2.° Convenios 

Especificagoes 

la. EASE 
1944-1948 

5 anos 

2a. EASE 
1949-1951 

2 anos 4 meses 

1) Edif. concliudos: 
Grupo Escolar 2 13 
Parque Infantil 2 — 
Recanto Infantil 17 1 
Dispensario Medico Escolar — 1 
Biblioteca Infantil — 1 

2) Edif. ampliados: 
Grupo Escolar — 1 

3) Imoveis adquiridos: 
Grupo Escolar 1 3 
Ginasio Estadual 1   
Biblioteca Infantil 1   

4) Constru?6es em andamento: 
Grupo Escolar 3 16 
Dispensario Medico Escolar 1 3 
Recanto Infantil 1 5 
Parque Infantil — 3 
Teatros   3 
Escola ao ar livre   1 
Biblioteca   1 

5) Salas de aula: 
Construidas 21 500 

6) Reformas procedidas ou em exeeu^ao: 
Grupo Escolar — 17 
Recanto Infantil — 16 
Escola Tecnica — 1 

7) Edif. em conc. publica: 
Grupo Escolar — 15 
Parque Infantil — 3 
Ginasio — 1 

8) Projetos preparados ou em prepare: 
Grupo Escolar — 15 
Ginasio — 1 
Parque Infantil — 2 

9) Galpoes Escolares — 90 
(200 salas de 

aula) 



^ 99 — 

Depois de lamentar a leviandade de certos criticos e a improce- 
dencia de muitas criticas o presidente da Comissao conclui infor- 
mando que estavam em construgao 17 predios para grupos escola- 
res, um recanto e dois parques infantis. Tinha em orgamento qua- 
tro grupos escolares, tres ginasios e uma biblioteca, alem de outras 
unidades em projeto ou em estudo. 

Autoriza ainda nesse ano, o Prefeito, a aplicagao de recursos 
municipais do Convenio na conclusao das obras de reforma da Esco- 
la Tecnica "Getulio Vargas", atendendo a que o Estado nao concluia 
tais obras, ha longo tempo iniciadas e necessarias ao regular funcio- 
namento da instituigao. 

Havendo insistencia nas criticas as realizagoes da Comissao, vol- 
ta o presidente a esclarecer, em entrevista fartamente documenta- 
da a obra realizada e os pianos a executar, afirmando: (41) 

"A relagao de nossas atividades e a unica e cabal resposta que 
podemos dar aos que, ou movidos por impulses demagogicos com 
fins talvez eleitorais, ou porque nao sentem a responsabilidade das 
suas afirmagoes, feitas sem conhecimento do trabalho realizado pela 
nossa Comissao sem preocupagbes de gloriolas, ou ainda porque, por 
entenderem que colaboragao e sujeigao, agora que o terreno esta 
desbravado querem dele se apossar a todo custo para atrairem sobre 
si as honras do trabalho alheio, nao se pejam de insultar ou desmo- 
ralizar os que so tem tido em mira servir a populagao escolar de 
sua terra. 

Construiremos os cem predios para grupos escolares de que a 
Capital precisa, inclusive os setenta que devem substituir velhos e 
inominaveis pardieiros... "construiremos os predios para ginasios, 
parques, recantos e bibliotecas infantis, para escolas profissionais, 
vocacionais, de anormais, para escolas pre-primarias. E' precise 
nao esquecer que em dois anos nao poderiamos executar o que nor- 
malmente se faria em dez, mas o faremos em cinco". 

Manifestando-se na mesma ocasiao, disse um dos engenheiros: 
"Nesta segunda fase, pela Comissao do Convenio, em pouco mais de 
dois anos, em contraposigao as 69 salas construidas ou iniciadas nos 
cinco anteriores anos, sem haver Comissao, foram concluidas ou se 
acham em construgao, mais de 500 salas de aula, isto e, quase oito 
vezes mais, podendo abrigar 60.000 escolares em regime de tres 
periodos de aula. E tudo quanto foi feito teve de obedecer a um 
trabalho previo de preparagao, desde a instalagao do nosso escrito- 
rio. Em nossa primeira sala de trabalho tinhamos como cadeira um 
caixao vazio de gasolina e, por mesa, duas taboas sobre cavaletes". 

(41) A Gazeta de 17 de maio de 1951. 



Os dados, naturalmente, dispensam outros comentarios. Justo 
e que se assinale, no entanto, o apoio que a Comissao vinha receben- 
do do Prefeito em exexclcio para bem cumprir a tarefa que Ihe fora 
entregue, num periodo que se havia caracterizado pelo predominio 
inconteste da construgao de edificios escolares. 

Permanecendo o assunto em tela, em defesa do Convenio e da 
Comissao faz-se ouvir tambem, atraves da 'imprensa, a voz de "urn 
professor publico" que assim se expressava entre varias afirmati- 
vas, em carta a um matutino: (42) "... nao basta que se criem es- 
colas. Mister se faz que se construam predios para as mesmas. E isso 
nao tern sido feito. Dai o fato deveras lamentavel de grupos escola- 
res, escolas isoladas e ginasios funcionarem como efetivamente fun- 
cionam, em verdadeiros pardieiros, onde tudo e precario, dimensoes 
das salas de aula, condigoes de arejamento, iluminagao, etc. 

Esta claro que um sistema educacional assim desaparelhado nao 
pode, em absolute, preencher seus precipuos objetivos. Dai, a razao 
porque o estabelecimento do Convenio Escolar foi recebido com in- 
disfargavel alegria por parte do professorado paulistano. Sim, por- 
que renasceu no seio da classe sempre esquecida dos poderes publi- 
cos a esperanga de poder trabalhar em condigoes mais favoraveis, de 
vez que os predios construidos pelo Convenio viriam tira-los dos par- 
dieiros imundos que estavam servindo para funcionamento de nossas 
escolas. 

Em boa bora, pois, foi criado o Convenio escolar. E, correspon- 
dendo as esperangas dos mestre-escolas. numerosos predios, que 
atendem a todas as exigencias da higiene e da pedagogia, foram 
erguidos por toda a zona suburbana de nossa grande metropole. Foi, 
entao, possivel as autoridades escolares conseguir a criagao de mui- 
tos grupos escolares, os quais ai estao para quern quiser ver, agasa- 
Ihando milhares de criangas que, por falta de escolas, estavam im- 
possibilitadas de travar conhecimento com a cartilha". 

Na ocasiao, era tal o interesse que o assunto despertava que a 
Comissao do Convenio promove uma exposigao de seus trabalhos no 
Museu de Arte de Sao Paulo. O certame serviu para mostrar as so- 
lugoes arquitetonicas encontradas para muitas construgoes, susci- 
tando de um critico de arte a seguinte apreciagao, dentro de um co- 
mentario na coluna especializada: 

"O sentido dessa obra de grande alcance social parece ter-se 
orientado dentro do mais sadio criterio, porque os membros da re- 
ferida Comissao nao se restringiram somente a construir escolas; an- 
tes procuraram, acima de tudo, edificar obras que refletissem um 
espirito moderno, compativel com as normas da modema pedagogia. 

(42) O Estado de Sao Paulo de 5 de maio de 1951. 
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Os edificios dos grupos escolares ate agora construidos, bem atestam 
o carater de modernidade das novas casas de ensino. Compreende- 
ram, pois, que era indispensavel educar as criangas num ambiente 
que refletisse a conquista da arquitetura contemporanea, para que 
estas bem cedo se familiarizassem com as formas que surgiram como 
produto natural da nossa cultura e civilizagao. A moderna arquite- 
tura, realizada sob a orientagao da Comissao do Convenio e um fato 
que orgulha Sao Paulo, nao so por partir dos poderes publicos, mas 
tambem, por ser obra de grande extensao empreendida somente em 
paises de org^nizagao social bastante evoluida. Para termos uma 
ideia dos trabalhos da Comissao do Convenio, basta visitar a mostra 
de Arquitetura Escolar recentemente inaugurada na grande sala de 
exposigoes periodicas do Museu de Arte. Ali esta, em suas linhas 
sobrias e modernas, o ambiente em que s^ra educada a futura gera- 
gao desta cidade. Os projetos expostos sao dignos do bom nome que 
a arquitetura contemporanea brasileira grangeou no estrangeiro, e 
o Museu de Arte, ao por em relevo o programa do Convenio, trans- 
mite um apelo ao governo, para prosseguir nessa orientagao de apoio 
aos valores da arquitetura contemporanea. Esperamos que essa o- 
rientagao sadia atinia tambem outros orgaos da administragao pu- 
blica" (43). 

Ouvidos sobre a mesma exposigao e seu significado, dois dire- 
tores de Grupo na Capital tambem se manifestam em termos enco- 
miasticos, declarando, a primeira, diretora do grupo escolar "Por- 
tugal" que "A orientagao dada pelo Convenio Escolar a construgao 
dos seus edificios escolares, como sabem quantos lidam com os pro- 
blemas de ensino publico, e antes de tudo pedagogica. Essa orienta- 
gao e a que se plasma nas plantas dos novos grupos escolares da 
capital, e nao e possivel fazer restrigoes a um trabalho que busca 
sobretudo dotar o ensino primario de predios adequados, onde seja 
possivel aos professores e aos alunos, num clima organizado, do ponto 
de vista da arquitetura e do ensino, produzir o melhor". 

O segundo, diretor do grupo escolar "Sao Paulo", afirma que o 
Convenio Escolar veio em bora bora e constitui uma grande solugao 
As escolas primarias de Sao Paulo nao podiam continuar a ser, den- 
tro do ritmo de nosso progresso a conhecida adaptagao de velhos ca- 
saroes, de incriveis pardieiros muitas vezes, de locais em que, na 
maioria dos casos, so havia paredes o teto, mas nada que oferecesse 
requisites tecnicos a nobre fungao do ensino. Esperamos que o Con- 
venio estenda posteriormente seu piano de trabalho ao interior, on- 
de a situagao e tambem dificil nesse caso das adaptagoes dos edificios 

(43) Diario de Sao Paulo de 19 de agosto de 1951 — Coluna Artes Plas- 
ticas — Quirino da Silva. 
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escolares. Falo com uma experiencia de trinta e dois anos de traba- 
Iho no ensino primario" (44). 

Em 1951, nova substituigao de Prefeito em decorrencia da posse 
do novo govemador eleito. A Comissao de Convenio, que continua a 
merecer a confianga da administragao recem-instalada, prossegue em 
suas atividades normals, procurando dar emprego total aos recur- 
sos destinados a ensino. Aos recursos ate 1949 acumulados, vamos 
ver acrescentarem-se as sobras dos anos subsequentes cada vez mais 
vultosas. 

A partir de 1950 o balango das disponibilidades para atendimento 
dos compromissos decorrentes do Convenio e o seguinte: 

(Em Cr$ 1.000,00) 

Anos Dotagao Or- Recursos 
gamentaria Aplicados Saldos nao Aplicados 

146.544 
1950 147.067 87.237 59.830 206.375 
1951 179.845 116.973 62.863 265.237 
1952 214.530 172.183 42.347 307.584 
1953 294.271 190.212 104.059 411.643 

Esse crescimento de saldos nao ira estancar-se, prosseguindo em 
igual proporgao ate 1958, ainda mesmo depois de criado o sistema 
de ensino municipal. E', pelo menos, o que revelam os dados da 
Comissao de Construgoes, que veio a substituir, em 1956, a Comis- 
sao do Convenio. 

411.643 
1954 304.600 222.149 182.450 594.093 
1955 404.820 249.683 155.136 749.229 
1956 488.900 324.017 164.882 914.112 
1957 646.121 453.454 192.666 1.106.778 
1958 866.361 553.845 312.515 1.419.294 

Por muito que se empenhe, a Comissao pouco consegue rea- 
lizar por nao Ihe serem dados terrenos, cuja desapropriagao, apos a 
declaragao das areas consideradas de utilidade publica, se torna pro- 
cesso moroso, especialmente na Camara, dai resultando o indefinido 
adiamento de construgoes necessarias e projetadas, retardando-se a 
extensao da rede de predios e determinando o aumento das sobras 
anuais de recursos financeiros. Apontadas pela Comissao areas es- 
colhidas, apos estudos cuidadosos, como apropriadas aos fins de cons- 

(44) Diario de Sao Paulo de 9 de setembro de 1951 — Foto-forum — Profa. 
Odila Fraga — Prof. Joao Batista de Camargo. 



— 103 — 

trugao, outras sao indicadas em substituigao, ou interferem, interes- 
sados, com a oferta de terrenos localizados em zonas diferentes ou 
proximas, mas nao com as mesmas caracteristicas e vantagens. Em 
novos loteamentos, distantes portanto das areas povoadas, ha ofe- 
recimento de terrenos em doagao para a escola. Os motives de tal 
liberalidade sao obvios. As delongas decorrentes dos expedientes a 
que aludimos irao resultar, em 1958, na caducidade da declaragao de 
utilidade publica de 30 terrenos dos 41 escolhidos pela Comissao, em 
1953. 

2.2.3.4. — O Projeto do Terceiro Convenio e as divergencias que 
suscitou 

Concomitantemente com o desenvolvimento de suas atividades 
normals, prepara-se, um pouco a margem da Comissao, a partir de 
1951, como resultado de entendimentos diretos entre o Secretario de 
Educagao do Estado e o de Educagao e Cultura do Municipio a minu- 
ta das bases do terceiro convenio. No seu texto se introduzem algu- 
mas novidades relativamente aos dois anteriores. Considerando o 
vulto das sobras dos recursos municipals e a morosidade de sua apli- 
cagao diretamente pela Prefeitura, incluem-se no novo acordo uma 
clausula — 7a. — pela qual o municipio entregaria anualmente ao 
Estado cincoenta milhoes de cruzeiros como auxilio para manuten- 
gao do ensino primario estadual na Capital, e outra — 9a. — deter- 
rninando ficasse a cargo da Prefeitura criar e manter, a partir da 
data da aprovagao do convenio, as escolas necessarias ao desenvolvi- 
mento do ensino primario no municipio da Capital, mediante con- 
digoes especificadas nas clausulas decima, decima-primeira, decima- 
segunda e decima-terceira. 

O novo acordo (Anexo n.0 11) foi firmado a 25 de Janeiro de 
1952 pelo governador e pelo prefeito e encaminhado aos orgaos le- 
gislatives estadual e municipal para os respectivos referendos. 

As criticas, entao, reacendem o estopim das disputas no legisla- 
tive municipal e na imprensa, passando o assunto a ser focalizado 
tambem em conferencias e palestras, visando a desembaragar de mal 
entendidos e entraves o andamento do processo de ratificagao legal 
do acordo. As posigoes se definem com a formagao de tres grupos: 
o dos favoraveis a municipalizagao progressiva do ensino primario 
como estava sendo proposta, o partidario da manutengao dos termos 
do segundo convenio, pelo menos ate que se regularizasse em defi- 
nitive o "deficit" de predios, e o que pretendia nao se firmasse qual- 
quer acordo entre o Estado e o Municipio, ficando, este, livre para 
agir por conta propria. E' o que se depreende da documentagao co- 
ligida. 
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Estavam as coisas nesse pe, quando um fato novo veio alterar 
profundamente a situagao: deveria ser eleito diretamente pelo povo 
o prefeito da Capital, cessando o regime de nomeaQao. Conquanto 
nao tenha o assunto suscitado maior interesse durante a campanha 
politica, logo depois das eleigoes de 22 de margo de 1953, empossado 
o prefeito eleito, surgiram logo as primeiras divergencias e manifes- 
tou-se claro desacordo entre o chefe do executive municipal e o go- 
vernador do Estado em assuntos de interesse comum dos dois pode- 
res. Inclusive quanto ao Convenio ja firmado, em transito nos 
legislatives estadual e municipal para ratificagao. Apos sucessivas 
"demarches" e reiterados encontros de representantes do Municipio 
com representantes do Estado, salvou-se a continuidade do acordo 
gragas ainda uma vez a agao do presidente da Comissao do Convenio 
por volta de abril desse ano. Procedidas varias alteragoes no texto 
anteriormente proposto, novo instrumento (Anexo n.0 12), selando 
os entendimentos das autoridades estaduais e locais foi encaminha- 
do a Assembleia Legislativa, que o adotou, aorovando-se a propo- 
sicao que se tomou a Lei Estadual n.0 2.816, de 27 de novembro de 
1954. 

As modificagoes, como se pode verificar. no confronto dos dois 
textos, foram os seguintes: 

a) ambito da aplicagao dos recursos: — clausula primeira — na 
primeira versao, a aplicagao deveria ser feita para "ensino pre—pri- 
mario, primario vocacional, especializado e em atividades culturais 
e artisticas complementares. dentro das divisas do municipio:" na 
segunda versao. o emprego das verbas deveria fazer-se para "ensino 
primario. incluindo o rural, vocacional. medio. especializado e em 
atividades culturais e artisticas complementares do ensino em geral, 
de qualquer grau, dentro das divisas do municipio"; 

b) criterio de distribuigao da auota — clausula segunda — na 
primeira versao: 60% para construgao, aquisigao, etc. de nredios: 
30% na manutengao e desenvolvimento de ensino pre-primario, pri- 
mario, vocacional e especializado; 5% para caixa escolar; 5% para 
auxilio a instituigoes ou amparo a servigos de execugao e divulga- 
gao cultural complementares do ensino; na segunda versao: suprimi- 
da a referencia ao ensino pre-primario na construgao e a aquisigao 
etc. de predios; reservados 26% para manutengao das instituigoes 
auxiliares do ensino primario administradas pelo municipio ou es- 
colas primarias que eventualmente venham a ser criadas por este, 
a titulo experimental; 4% destinados a manutengao ou auxilio ao 
ensino vocacional e tecnico-profissional; 2,5% a manutengao ou au- 
xilio ao ensino rural e ensino para portadores de deficiencias fisicas 
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ou mentals; 5% a Caixa Escolar; 2,5% ao amparo de iniciativas e 
atividades de divulgagao cultural complementares do ensino geral, 
em qualquer grau, mediante convenios competentes com instituigoes 
particulares. Na segunda versao, mais detalhadamente, vinha dis- 
ciplinada a distribuigao das parcelas percentuais do montante geral 
da quota e prevista a revisao anual, dentro de um limite de modifi- 
cagoes da ordem de 10%; 

c) Na segunda versao foi cancelada a clausula da entrega de 
auxllio financeiro do Municlpio ao Estado e omitido todo o piano de 
municipalizagao do ensino primario delineado na primeira decisao 
para a qual muito contribuiu, um longo parecer, (Anexo n.0 13) 
do Presidente da Comissao do Convenio Escolar, historiando os an- 
teriores acordos entre o Estado e o Municlpio e dando as razoes 
porque, a seu ver, convinha, pelo menos no momento, a manutengao 
das linhas gerais do "status quo" sem quaisquer preocupagoes de mu- 
nicipalizagao do ensino primario, dada a insuficiencia de que dispo- 
ria para abalangar-se a enfrentar por conta propria, a empresa, ate 
que vencido o "deficit" de predios, a questao voltasse a ser considera- 
da em outras bases, quern sabe se mais favoraveis a criagao de um 
sistema proprio de escolas de nlvel elementar. Nesse entre-tempo, a 
municipalidade continuaria ainda, a auxiliar a assistencia as crian- 
gas por meio de auxllio financeiro as caixas escolares e ensaiaria a 
instalagao de classes vocacionais e de ensino especial para criangas 
portadoras de deficiencias flsicas ou mentais. 

As autoridades municipais vinham assistindo ao crescimento de 
suas rendas, de exerclcio para exerclcio. As quotas para ensino cada 
vez mais vultosas, tornaram-se um excitante para as tendencias au- 
tonomistas de muitos legisladores e administradores municipais. 
O vulto dos recursos, ja havia dado margem a certos desvios lamen- 
taveis e daria ainda a outros, no incentive a preferencia por cons- 
trugoes nao escolares, como Parques Infantls, Bibliotecas, Teatros, 
Planetario, Recantos Infantls, Conchas Acusticas e Piscinas Publi- 
cas, algumas, obras dispendiosas, e, outras, mal localizadas, o que de- 
terminou o seu nao aproveitamento, como e o caso das conchas acus- 
ticas e inumeros recantos; ou a nao conclusao, como e o caso da pisci- 
na publica da Mooca. Com tornar-se munidlpio rico, com renda su- 
perior a de grande numero de Estados da Federagao, Sao Paulo 
nesse argumento encontrava justificativa para afirmar a capacidade 
de seu governo enfrentar e resolver por conta propria, os problemas 
de ensino em seu territorio, realizando obra mais aperfeigoada que 
a do Estado. Ademais, diziam, impunha-se descentralizar a adminis- 
tragao do ensino, municipalizando-a. 
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Foi, alias, defendendo tese nesse sentido, que se havia pronun- 
ciado um ex-Secretario da EducaQao do Estado, em conferencia a 
que ja nos referimos e que serviu de base a um memorial apresen- 
tado ao Governador do Estado, sob o titulo de "Bases do piano de 
municipalizagao progressiva das escolas primarias do Estado de Sao 
Paulo". Essa conferencia podia ser considerada de certa forma a 
consagragao oficial do 3.° Convenio em sua primeira versao — aque- 
le que previa, entre outras coisas, a municipalizagao progressiva do 
ensino primario, o auxilio financeiro do Municipio ao Estado e a 
constituigao de uma Comissao mista de representantes municipais 
e estaduais, denominada Comissao Educacional — por sinal que em- 
possada no dia da conferencia, mas que nao chegou a desempenhar os 
encargos que Ihe haviam sido dados como atribuigoes. 

Vem tambem defender publicamente os termos do novo Con- 
venio e com ele a tese da municipalizagao do ensino na Capital, o 
entao Secretario Municipal de Fducagao e Cultura, em dois rodapes 
do "Diario de Sao Paulo" (Anexo n.0 14) mostrando, segundo o seu 
modo de entender o problema, a sem razao dos que se opunham ao 
Convenio, tal como fora proposto. 

O mesmo comportamento havia adotado o Secretario do Estado 
dos Negocios da Educagao, falando a Imprensa e ao Radio (45). Em 
sua entrevista, como responsavel pela execugao da Politica de Edu- 
cagao esposada pelo Estado, declara o Secretario que o Convenio 
"alem de definir melhor a forma de colaboragao entre o Estado e o 
Municipio, abre novas perspectivas a solugao do problema da edu- 
cagao primaria na Capital, assim como um caminho seguro ao ini- 
cio de salutar politica de descentralizagao, que constituiu diretriz 
fundamental do atual governo". Aponta o novo acordo ainda pen- 
dente. naquela data de ratificagao legislativa, como uma volta a 
diretriz basica do primeiro convenio "com a reserva de recursos 
financeiros para aplicagao "unica e exclusivamente no desenvolvi- 
mento do sistema escolar primario da Capital", rumo de que se des- 
viaram as autoridades na vigencia do segundo Convenio construindo 
"predios de ginasios, colegios, parques infantis, teatros e bibliotecas 
e ainda permitindo fossem distribuidos auxilios a instituigoes par- 
ticulares, inclusive atraves de construgoes de predios". Elogia a di- 
visao percentual planejada dos recursos como favoravel ao ensino 
primario e defende a municipalizagao prevista da macula dos que a 
querem incriminar de abrupta ou de recurso de que o Estado se 

(45) Diario de Sao Paulo de 29 de agosto de 1952. 
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utiliza para "atirar sobre as costas do Municipio todas as responsabi- 
lidades do ensino primario da Capital". 

Mas ha outros pronunciamentos ainda nao menos importantes e 
oportunos. Fez restrigoes e combateu esse Convenio, em artigo pu- 
blicado na Revista "Anhembi", a Sra. Eunice Breves Duarte, dire- 
tora de uma das Divisoes do Departamento de Educagao, Assistencia 
e Recreio e conhecedora do problema desde os seus primordios, que 
se alongou em comparagoes interessantes e pertinentes (Anexo 
n.0 15). 

O prof. Almeida Jr., ouvido pelo "Foto-Forum" do "Diario de 
Sao Paulo", assim se expressa quando Ihe perguntam "Que acha da 
nova orientagao que se quer dar ao Convenio Escolar?": (46) Parece- 
me que o Convenio Escolar antigo, ainda em vigor, e preferivel ao 
novo que vai ser agora submetido a Camara Municipal e a Assem- 
bleia. No antigo, o principio que domina e o da atribuigao, ao mu- 
nicipio, da tarefa de construir predios; no novo, e da transferencia 
do sistema escolar, agora entregue ao Estado, para administragao 
municipal". 

2.2.3.5. — Convenios escolares e politica municipal 

Enquanto o novo texto transita na Camara e na Assembleia en- 
tram em mal disfargado recesso as atividades da Comissao de Con- 
venio para a edificagao de grupos escolares e ativam-se as constru- 
goes de recantos infantis, conchas acusticas e as piscinas publicas. 
Em 1953 e 1954. sao essas as atividades fundamentais da Comissao, 
prestigiadas pelo Prefeito que nao deixa, em casos esporadicos 
e excepcionais, como o do grupo escolar D. Pedro I, no Alto do Ipi- 
ranga, de mostrar interesse pela construgao de escolas (47). A essa 
altura ja se adivinha que iamos enfrentar dois anos eminentemente 
politicos, de campanha para eleigao do novo governador do Estado. 
para o quadrienio 1955-1958, sendo o Prefeito da Capital um dos 
candidates. Constroem-se, entao, em velocidade eleitoreira, 96 Re- 
cantos Infantis, neles aplicando cerca de Cr$ 65.000.000,00, para que 
menos de dois anos mais tarde a maior parte das construgoes per- 
manega fechada, por nao dispor a Prefeitura de recursos em seu 
orgamento para admitir o pessoal necessario ao funcionamento re- 
gular de instituigoes dessa natureza, eis que seus saldos eram ex- 
pressamente destinados a obras e servigos a que aludia o Convenio. 

(46) Diario de Sao Paulo de 17 de agosto de 1952. 
(47) Folha da Tarde de 19, 20, 21 e 22 de abril de 1954. 
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Vinte e um recantos virao a ser utilizados em 1956-1957, para o fun- 
cionamento de escolas primarias do sistema criado pela municipali- 
dade, mediante reformas que custaram a bagatela de Cr$ 20.000.000,00! 

No legislativo municipal as manifestagoes contrarias ao Conve- 
nio, esperadas, ressurgiram, sob o pretexto, ora das razoes de auto- 
nomia municipal, ora de combate a centralizagao exagerada da 
administragao escolar, marcada ainda por um excessivo poder do 
governador no concernente a Politica de Educagao adotada pelo Es- 
tado, sob a alegagao de ser ela a mais conveniente aos interesses na- 
cionais. Outros argumentos vao ser lembrados e discutidos em adi- 
gao, pouco mais tarde. 

O combate aos convenios encontrou no legislativo municipal 
grande numero de adeptos, com o que passou a periclitar a coope- 
ragao estadual-municipal com eles inaugurada, ate sua final tacita 
extingao em 1955, apos longo fadario: um fastidioso periodo de deba- 
tes e tergiversagoes por parte dos poderes municipals sobre a ex- 
tensao e a natureza das atividades que Ihes competiam em materia de 
ensino e a negativa de ratificagao da Camara ao Convenio firmado e 
transformado em lei estadual. O prefeito nenhum interesse demons- 
trara pela aprovagao do que havia firmado com o governador, en- 
quanto o processo tramitava no legislativo municipal. Nao se in- 
teressara pela sorte do Convenio, na Camara, e passara a prestigiar 
orientagao diversa da esperada, dando preferencia a ja mencionada 
construgao de recantos infantis e conchas acusticas, bem como ao 
im'cio de obras como a de uma grande piscina pubiica no Parque da 
Mooca, (onde se deveria instalar um denominado Institute Educa- 
cional) ate hoje nao concluida, nao obstante haver sido nela aplicada 
soma superior a Cr$ 30.000.000,00! Tudo em prejuizo do programa 
de construgoes de predios para Grupos Escolares em entendimento 
com o Estado. 

Em Janeiro de 1955, empossa-se o novo governador do Estado. 
que deixa a Prefeitura da Capital, para a qual fora eleito ano e meio 
antes. Para o municipio, outro Prefeito e sagrado nas urnas em 
abril desse mesmo ano. 

No tocante ao ensino, a mudanga das duas autoridades nao vem 
alterar substancialmente a situagao. Se as relagoes entre o Gover- 
nador cujo mandate findara a 31 de Janeiro e o Prefeito eleito a 22 
de margo de 1953 nao passavam de protocolarmente corteses, as do 
novo governador com o novo prefeito nao lograram alcangar nem 
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esse mvel, por motives que fogem ao nosso objetivo esclarecer. Por 
isso, nao progridem os entendimentos na area fixada pelo Convenio 
ainda nao ratificado pela Camara de Vereadores. E em razao do 
trato menos amistoso entre as duas autoridades, protela-se na Cama- 
ra a solugao do problema e passa o Prefeito a inculpar o Estado pelo 
mau estado de conservagao dos predios ja entregues pela Prefeitura 
para a instalagao de grupos escolares. A semente da sisania, assim 
lanqada, encontra terreno preparado e conduz aos resultados dese- 
jados pelos que nao admitiam mais possibilidade de acordo entre o 
Estado e o Municipio, nao sem um periodo de marchas e contra-mar- 
chas habilmente aproveitado pelas autoridades municipais, empenha- 
das em tirar todo o proveito possivel das mazelas do sistema estadual 
de escolas no municipio da Capital. 

O ritmo das construgoes a cargo da municipalidade diminui e ja 
se desenham no horizonte as dificuldades para a entrega dos edifi- 
cios concluidos. Protela-se, mesmo, a conclusao de muitos. Em 1955 
e 1956 o Estado nenhuma construgao recebe do municipio. As de- 
mandas de matricula nas escolas estaduais passam a ser atendidas 
em 1955, com a criagao de classes de emergencia que a Secretaria de 
Educagao faz instalar em salas obtidas por cessao gratuita ou com as 
que obtem mediante a instituigao de 4 periodos em muitos grupos 
escolares em diversos bairros da Capital. Os grupos em quatro pe- 
riodos chegam a ser cerca de 40, em 1956. Para muitas das novas 
classes comuns e de emergencia, criadas pelo Estado, a Diretoria de 
Obras passa a construir tambem galpdes removiveis de madeira, em 
terrenos obtidos ou alugados. Essa e uma atividade que recrudesce 
em 1957 e 1958. 

Durante o ano de 1955 e nos primeiros meses de 1956, os entendi- 
mentos da Prefeitura com o Estado nao progrediram. Na Camara, 
nenhuma disposigao favoravel tambem existe e nos pronunciamen- 
tos oficiais so se ouvem recriminagoes de parte a parte e analises de 
defeitos e erros passados. Estamos longe de qualquer possibilidade 
de acordo. Prevalecem interesses politico-partidarios e o ensino vai 
sofrer as conseqiiencias do primarismo do comportamento dos nossos 
homens publicos. 

2.2.4. — Independencia da Municipalidade na aplicagao de sens 
recursos para ensino 

O Municipio ensaia projetos de criagao do seu proprio sistema 
de ensino primario, nao sem antes cuidar de aplicar, sem quaisquer 
compromissos ou entendimentos com o Estado, os seu recursos da 
receita de impostos para o ensino. Em principios de 1955, a Cama- 
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ra antes mesmo de manifestar-se diretamente sobre o Convenio, 
aprova e o Prefeito promulga a 15 de margo a Lei 4.629, (Anexo n.0 

16), fixando normas para a aplicagao das verbas municipais desti- 
nadas ao ensino. Essa lei reproduz, em linhas gerais, o piano de em- 
prego dos recursos implicito no texto do convenio nao ratificado 
ainda, nem ate entao rejeitado expressamente. 

Caminhamos para a instituigao do sistema de ensino municipal 
na Capital, embora se clame, algumas vezes, na Camara e na Im- 
prensa por entendimento entre o municipio e o Estado (48). 

(48) Diario Oficial do Estado de 15 de maio de 1955 — "O Tempo" de 30 
de outubro de 1955. 
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3.0.0. — O ENSINO PRIMARIO MUNICIPAL 

3.1.0. — Fatores determinantes 

A partir de 1954, os acontecimentos estavam demonstrando que 
nao tardaria a ser criado o ensino primario municipal. Na Camara, 
a rejeigao prevista do Convenio Escolar induzia a crer que prevale- 
cia entre os responsaveis pelo governo da cidade a ideia de que a 
criagao de um sistema local de ensino primario era uma obrigagac 
do municipio mais populoso do pais e o segundo quanto ao vulto da 
renda propria. A pregagao municipalista incutira em muitos espiri- 
tos a ideia de que a medida correspondia a uma obrigagao a que a 
municipalidade nao podia e nem devia fugir, pois se inscrevia entre 
as estabelecidas pela Cor^-^uigao Federal, no artigo 169, e se apre- 
sentava no momento como uma necessidade, dada a insuficiencia 
revelada pelo sistema de ensino estadual. Se cabia aos Municipios 
como a Uniao e aos Estados "a manutengao e desenvolvimento do 
ensino", tal nao se poderia dar sem a obvia criagao de escolas. Alega- 
va-se ainda que durante a vigencia do Convenio a findar-se, o peso 
das maiores obrigagoes de manutengao e desenvolvimento do ensino 
primario na Capital havia cabido aos cofres do municipio. 

3.1.1. — Autonomia politica e politica de ensino 

A autonomia conquistada pela Capital para eleger o seu prefei- 
to, criara, com a eleigao seguinte a essa resolugao, um clima de com- 
petigao acirrada entre o Municipio e o Estado, em virtude da impor- 
tancia que o pleito assumira, colocando, frente a frente, na dispute 
do posto, um candidate caracteristicamente governista, e outro fer- 
renhamente oposicionista. O primeiro — Secretario da Saude — 
contava com o apoio do governo do Estado e dos diretorios estaduais 
de grandes e pequenos partidos, ao todo 7 (PSP, PSD, UDN, PTE, 
PR, PRT e PRP), enquanto o segundo, ex-vereador e entao deputado 
estadual eleito sob a legenda do PDC, so teve a apoia-lo o seu parti- 
do e o PSB e dissidencias ou grupos discordantes de alguns dos que 
se haviam declarado expressamente pelo candidato oficial. Venceu 
por larga margem o candidato oposicionista, caracterizando-se esse 
resultado como uma reagao dos quadros partidarios de base e do 
eleitorado independente contra a orientagao adotada pela gupula dog 
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partidos dominantes, na escolha e indicagao de seus candidates e na 
condugao das campanhas politicas. O grupo vitorioso dos pequenos 
partidos, atribuindo a vitoria as caracteristicas de uma revolugao 
branca, denominou-a, em honra a data do pleito, "movimento 22 
de margo". 

O resultado da eleigao assegurou grande prestigio popular ao 
prefeito eleito, deputado estadual Janio da Silva Quadros, que pas- 
sou a, inteligentemente, tirar o maximo de vantagens da situagao a 
que fora guindado no consenso popular. 

Dai por diante, em virtude do pronunciamento popular que co- 
locara na chefia do executive local um mandatario direto da popu- 
lagao da Capital em substituigao ao antigo representante do execu- 
tive estadual e em decorrencia do clima de acirrada disputa que se 
criara durante a campanha eleitoral entre grupos de interesses po- 
litico-partidarios antagonicos ou de orientagao diferente, as relagoes 
entre o governo estadual e o municipal passaram a categoria das 
formalmente corteses. E, dados os tipos de formagao e os estilos di- 
versos de acao do Prefeito e do Governador, as questoes de interesse 
publico e de responsabilidade comum dos dois governos passaram 
a ser prejudicadas pelo tipo de relagoes entre os dois governos inau- 
gurada. Sofreram, por igual, influencia da mesma indole, as rela- 
goes entre o Prefeito e a Camara Municipal, dividida esta em duas 
bancadas numericamente quase equivalentes, e em que nrevalecia 
mais freouentemente a maioria oposicionista ao chefe do Executive 
Municipal, poucos meses depois candidate a governador do Estado. 

3.1.2. — PoHtica e ensino 

A situagao politica acima desenhada afetou profundamente as 
decisoes relatives aos negocios do ensino na Capital. Alias, de longa 
data a politica partidaria e os pleitos eleitorais vinham interferindo 
nas decisoes relatives a aplicagao das verbas do Convenio. colocandc 
a Comissao em dificuldades para executar o piano tragado de cons- 
trugoes e dar cumprimento as ordens baixadas com o objetivo de 
criar para este ou aquele, condicoes favoraveis as demonstragdes de 
prestigio que acumulam votos na massa popular. Quanto mais di- 
retamente suieita a administragao municipal aos resultados das 
campanhas politico-eleitorais de ambito local, estadual ou nacional, 
mais positiva a influencia perturbadora do planejamento da Comis- 
sao por parte de partidos, grupos e cabos eleitorais. 

A Prefeitura vinha sendo de longa data, pelo regime ate ali vi- 
gente uma dependencia estreitamente ligada ao executive estadual. 
Com a autonomia obtida para a eleigao direta de seu titular, era 
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natural que a dimensao atribuida a autonomia conquistada pelo pri- 
meiro mandatario eleito ultrapassasse os limites legais e normals em 
certos casos, gerando conflitos de jurisdigao de orgaos da adminis- 
tragao municipal com orgaos do governo estadual, quando nao dis- 
putasse, em materia de competencia legal, o Prefeito com o Gover- 
nador. 

Aos conflitos de jurisdigao surgidos a todo instante entre o exe- 
cutive municipal e o executive estadual, acrescentem-se as incom- 
preensoes e atritos por motive de interesse politico entre o Prefeito 
e o Governador, suscitados mais frequentemente pelo primeiro, num 
processo constante de auto-afirmagao; ou entre o Prefeito e a Cama- 
ra, ou ainda entre aquele e um dos edis ou grupo deles. Alguns 
exemplos podem ser lembrados para ilustrar a situagao. Se o Prefei- 
to solicita a Camara autorizagao para desapropriar terrenos para 
construgao de escolas, embaragos sao-lhe opostos por este ou aquele 
edil sob a alegagao de irregularidades que dizia vislumbrar no 
processo de avaliagao, casos de avaliagoes consideradas danosas ao 
erario, aceitas pela autoridade solicitante sem as devidas cautelas, 
retardam, indefinidamente a solugao de casos pendentes de desa- 
propriagoes de terrenos de que a Comissao de Convenio tinha neces- 
sidade para a construgao de novos grupos escolares. E esses foram 
sempre recursos politicos de uso frequente. 

Outra conseqiiencia do desentendimento entre o Prefeito e o 
Governador foi, quando nao o desinteresse total daquele pelas cons- 
trugoes que deveriam ser entregues pelo Municipio ao Estado, pelo 
menos o aceleramento extemporaneo, isto e, nao tao urgente de obras 
de interesse exclusivamente municipal, e o inicio de monumental 
piscina publica que iria por muito tempo consumir recursos e tra- 
balhadores que melhor estariam empregados em construgoes de edi- 
ficios escolares. Com providencias dessa natureza, os objetivos pre- 
vistos eram alcangados: apareciam numerosas realizagoes da Prefei- 
tura, enquanto, por outro lado, prejudicava-se irremediavelmente o 
programa das Comissoes do Convenio e o ritmo das construgoes 
para grupos escolares. Estas, maiores, mais dispendiosas por uni- 
dade, de mais demorado acabamento, estavam longe de se prestar 
ao uso no aliciamento eleitoral em campanha a curto prazo, em que 
valiam obras rapidas, de efeito imediato. Os grupos escolares so 
mereciam mais atengao se se encontrassem em fase de finalizagao 
para entrega imediata. Essa era a politica adotada e a orientagao 
seguida porque era preciso que o Prefeito se credenciasse com 
obras e realizagoes de efeito positive e imediato perante o eleitora- 
do do Estado, candidate que era, virtual, ao cargo de governador a 
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ser disputado ano e meio apos sua ascengao a mais alta magistra* 
tura municipal. 

O pleito para eleigao do Governador para o quadrienio 1955- 
1958 agitou a Capital, como todo o Estado durante o ano de 1954. 

Durante a campanha eleitoral, candidate a governador, o Pre- 
feito afasta-se da Prefeitura, sem dar qualquer passo que revelasse 
sua efetiva posigao relativamente ao Convenio Escolar que subscre 
vera com o Governador. Substitui-o o Vice-Prefeito, durante cuja 
gestao — muito curta — a situagao nao evolve quanto a definir a 
posigao do executive local no tocante ao Convenio. Percebia-se que 
a tendencia dominante era no sentido da protelagao ou rejeigao de 
qualquer acordo, ou melhor, de acordo que reeditasse as bases do 
que vinha vigorando, mas a argumentagao de que langavam mao os 
interessados no rompimento do sistema, nao era suficiente para de- 
mover de sua posigao os que, a servigo da administragao municipal, 
apoiavam resolutamente o prosseguimento do Convenio vigente, 
porque conheciam os seus resultados concretos, especialmente o vul- 
to das obras realizadas no ultimo quinquenio. 

Vencida a campanha eleitoral, durame a qual os problemas de 
ensino nao chegaram a ser incluidos, com a importancia merecida, no 
programa dos candidates, continua a Camara a protelar a ratificagao 
do acordo firmado um ano antes, alegando uma serie de pretextos. 
Em fins de 1954, deixa o Prefeito, definitivamente, a chefia do Exe- 
cutive Municipal, posto em que vem a ser substitiudo, agora, pelo 
presidente da Camara, em virtude da renuncia do vice-prefeito, 
tambem sagrado nas urnas Vice-governador. A Camara, discutindo 
agodadamente o direito de dispor, livremente, o Municipio, de seus 
recursos para o ensino, antes mesmo de formalmente rejeitar a ra- 
tificagao ao Convenio, cujos termos vinha examinando mediante 
tramitagao lerda do processo, aprova projeto, que o presidente da 
edilidade, no exercicio das fungoes de prefeito promulga, dando ori- 
gem a Lei n.0 4.629 (Anexo n.0 16), de 15 de margo de 1955, fixando 
as normas para aplicagao das verbas municipais destinadas ao ensino. 

Nova campanha eleitoral agita, logo em seguida, a Capital, para 
o preenchimento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito sendo elei- 
tos em pleito em que houve grande abstengao de votantes, os can- 
didates apoiados por uma coligagao oposicionista ao governo do 
Estado e constituida das duas principais legendas PSP e PTE, nao 
tendo o Governador tornado posigao na luta eleitoral. 

Empossando-se como novo Prefeito, em abril de 1955, o Senador 
Juvenal Lino de Matos, em 24 de dezembro do mesmo ano promulga 
a Lei n.0 4.850 (Anexo n.0 17), dispondo tambem sobre a aplicagac 
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de verbas municipals com ensino. Ate a data da promulgagao desse 
novo diploma nao lograra a municipalidade por em execugao a lei 
anterior a respeito do mesmo assunto. 

Sete meses antes ha via sido rejeitado o Convenio, pela Camara 
de Vereadores, em sessao de 13 de maio. Os pareceres das Comissoes 
Tecnicas da Edilidade sao divergentes em suas conclusoes e na sua 
justificativa acerca da ratificagao do Convenio firmado pelo Prefei- 
to com o Governador. Sao contraries os das Comissoes de Justi- 
ga (49) e Finangas e Orgamento (50), e favoravel o da Comissao de 
Educagao e Cultura (51). Os dois primeiros se fundamentavam na 
restrigao a atribuigoes do Legislative Municipal, na intromissao do 
Estado em assunto de competencia local e na limitagao do poder do 
municipio para aplicar UVremente as suas rendas. A Comissao de 
Educagao, embora defendesse a municipalizagao do ensino como a 
modalidade mais acertada, nao discutiu as prerrogativas municipais 
consideradas violadas pelas duas outras Comissoes e, considerandc 
principalmente o estado do ensino primario na ocasiao e a insufi- 
ciencia patente dos recursos municipais para fazer, a um tempo, 
construgoes e servigo administrative, opta pela ratificagao do acordo 
i'irmado, mesmo porque no seu texto ja se achava em germe prevista 
a futura municipalizagao. Na sessao em que o assunto foi decidido, 
o vereador Rubens do Amaral (UDN) que mais tarde viria a re- 
clamar por um novo convenio, encaminhando a votagao da materia, 
declarou expressamente que a sua impressao era a de que o projeto 
de ratificagao tinha de ser rejeitado por unanimidade, dado que o 
mesmo ratificaria um convenio "por todos reputado inconveniente 
e sobretudo ate ofensivo a autcnomia municipal" (52). 

A rejeigao deveu-se, indubit^velmente, tanto a pertinacia dos 
vereadores que declaravam nao poder concordar com a ingerencia 
do Estado em assuntos por eles julgados de algada do municipio co- 
mo dos que percebiam que o manejo de fartos recursos como os que 
constitucionalmente deviam ser reservados para o ensino poderia 
vir a dar altos dividendos eleitorais... Nao havia, portanto, razoes 
para tergiversagoes ou titubeios. Se o Estado mantem com a expan- 
sao dos seus quadros de pessoal a politica de clientela dos partidos 
que apoiam o governo, porque nao pode o municipio fazer o mesmo. 
seguindo-lhe na esteira, a exemplo do que se verifica no interior? 

As duas leis, promulgadas para disciplinar preliminarmente a 
materia, pouco diferem uma da outra, eis que ambas reproduzem, 

(49) Diario Oficial do Estado de 25 de junho de 1954, pg. 67. 
(50) Idem, de 14 de novembro de 1954, pgs. 41-42. 
(51) Idem, de 28 de agosto de 1954, pgs. 43-44. 
(52) Idem, de 15 de maio de 1955. 
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em suas linhas gerais, a redagao original das clausulas do Convenio, 
exceto na parte que libertam o municipio, para agir no campo do 
ensino, da obrigagao de coordenar suas iniciativas e medidas com 
as do governo estadual. 

Os debates na Camara sobre ensino municipal e sobre distribui- 
gao e aplicagoes dos recursos orgamentarios reservados para manu- 
tengao e desenvolvimento do ensino nao evoluiram para o estabele- 
cimento da indispensavel unidade de vistas entre os governos esta- 
dual e municipal. Por outro lado, passam a ser quase apenas for- 
malmente corteses as relagoes entre o novo Prefeito e o Governa- 
dor (ex-Prefeito). Dessas desinteligencias tiram o maior efeito pu- 
blicitario as proprias autoridades e a imprensa, que entra a partici- 
par mais ativamente do debate que entao se acirra em torno de pro- 
blemas do ensino na Capital. 

Os problemas de ensino e os que ate entao estavam afetos a 
Comissao do Convenio Escolar colocam em campos opostos os gru- 
pos dos edis com as suas preocupagoes essencialmente eleitoreiras 
e o grupo da propria Comissao, form ado de servidores publicos — en- 
genheiros, arquitetos e funcionarios de outras categorias — mas to- 
dos animados de suficiente "esprit de corp" e de espirito publico 
capaz de faze-los defensores da obra que julgavam um patrimonio 
suficientemente expressive do orgao a que pertenciam e da adminis- 
tragao municipal para que o renegassem impunemente. Antes, o es- 
petaculo a que vamos assistir e o de um grupo de homens esclare- 
cidos, e decididos a lutar, dentro da administragao municipal, con- 
tra forgas numericamente muito mais poderosas e politicamente mais 
atuantes, para o restabelecimento dos Convenios Escolares entre o 
Estado e o Municipio. 

Como resultado da agao desse grupo, logo no inicio do ano de 
1956, renovam-se tentativas de entendimento entre representantes 
do Estado e do Municipio, visando a reduzir as areas de atrito, mas 
a providencia nao passa de proposta, pela municipalidade, da assi- 
natura de um termo de cessao de uso e responsabilidade (Anexo 
n.0 18) a ser assinado pelos representantes do Municipio e do Esta- 
do, relativamente a edificios que a Comissao de Convenio havia 
construido e entregue as autoridades escolares estaduais. 

As obras novas que a Prefeitura tinha em fase final de acaba- 
mento, segundo dados da Comissao de Construgdes, mais de uma 
dezena de excelentes edificios, deveriam ser logo depois entregues 
as autoridades estaduais, para que neles se instalassem grupos es- 
colares que se achavam provisoriamente funcionando em galpoes 
de madeira, ao redor ou nas imediagoes dos esperados edificios de 
alvenaria. Como os representantes do governo estadual lobrigas- 
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sem, no termo de cessao de uso e responsabilidade, expediente pro- 
telatorio e eleitoreiro, a autoridade indicada — o Diretor Geral do 
Departamento de Educagao — seguindo instrugoes do titular da 
Pasta da Educagao, recusou-se a comparecer a cerimonia marcada 
para sua assinatura publica. Juntou-se mais essa desinteligencia a 
serie das precedentes. O fato foi noticiado no dia seguinte, a base 
de declaragoes do Prefeito Senador Juvenal Lino de Matos "con- 
fessando-se francamente desapontado com o ocorrido", e esclare- 
cendo que ha via recebido oficio do Sr. Secretario da Educagao "es- 
tipulando condigoes para o estabelecimento e assinatura do termo", 
mas silenciou sobre as razoes apresentadas pelo Secretario da Edu- 
cagao, para justificar a sua ausencia ou de seus representantes ao ato 
solene pre-estabelecido. Interrogado, declarou "preferir que o pro- 
prio poder estadual se manifestasse a respeito". A questao ja ha via 
ai assumido o carater politico-partidario nos moldes das que se tra- 
vam entre governos presididos por chefes de clientelas eleitorais e 
a cena se arma, nao em fungao do problema, mas em decorrencia 
aos aplausos que possa suscitar dos grupos partidarios sobre que se 
apoia ou pretende apoiar um e outro governo. O Prefeito quer que 
o Estado "passe recibo" do que ja recebeu do Municipio, mas os re- 
presentantes daquele se recusam a faze-lo, justificando-se com a 
alegagao de que somente na vespera haviam tornado conhecimento 
de que as unidades que seriam entregues pela Prefeitura eram as 
mesmas que ha muito tempo ja estavam em funcionamento e nao os 
58 galpoes e 12 predios novos que haviam sido prometidos... Alguns 
dias depois, contudo, o termo de cessao e assinado sem solenidades 
ou alarde. 

3.1.3. — Primeiro grupo escolar municipal na Capital 

Quando se tratou de entrega dos novos edificios, a comegar pelo 
primeiro, concluido no bairro do Tucuruvi, o que deveria ocorrer 
apos gestoes do Secretario da Educagao do Estado junto ao seu co- 
lega da Prefeitura, novo e profundo desentendimnto surge em tor- 
no do predio do grupo escolar "Julio Pestana", no Jagana, de cujo 
mobiliario o diretor ja havia passado recibo a Prefeitura. Segundo 
o noticiado, as autoridades municipais mandaram retirar, a noite, 
com arrombamento do predio, os moveis por elas mesmas fornecidos. 

Em virtude da posigao irredutivel em que se colocaram os dois 
governos, e imediatamente criado pelo Prefeito o primeiro grupo 
escolar municipal, iocalizado no bairro do Tucuruvi, resolugao em 
cujos considerandos se afirmava que a medida tinha apoio no ar- 
tigo 22, antigo 16, § 3.°, item II, da Lei Estadual n.0 1 (Lei 
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Organica dos Municipios), de 18 de setembro de 1947, que dizia ca- 
ber "ao Municipio, concorrentemente com o Estado, e supletiva- 
mente a ele, promover o ensino, a educa^ao e cultura populares", 
bem como no § 2.° letra "b", do art. 1.° da Lei Municipal n.0 4.850 
de 24-12-55. 

A justificativa aludia ainda ao fato de o Estado, "por seu repre- 
sentante previamente designado, conforme publicagao no Diario 
Oficial de 2 de fevereiro de 1956" nao haver comparecido "a sole- 
nidade inicial para formalizar-se a cessao, em favor do Estado, de 
edificios e galpoes, de propriedade do Municipio, para neles funcio- 
narem unidades escolares estaduais" e a necessidade de se acudir 
a falta de vagas para matricula com a proxima reabertura das au- 
las. (Anexo n.0 19) 

O decreto institui, "diretamente subordinado a Secretaria da 
Educagao e Cultura da Municipalidade de Sao Paulo, um Grupo 
Municipal de Ensino Primario, denominado "Jagana", situado na rua 
dos Ingleses, 23.° Subdistrito, Tucuruvi", atribuindo-lhe o "encargo 
de proporcionar educagao primaria e gratuita a infancia em geral, 
bem como assistencia medico-educacionai (sic) aos educandos". Dis- 
pos ainda que "para as fungoes administrativas, tecnico-pedagogicas 
e assistenciais designar-se-ao, desde logo, servidores municipais, ja 
existentes, portadores de diplomas exigidos pela legislagao em vigor, 
quando for o caso". 

Mas o decreto do Prefeito foi alem, estabelecendo que "dentro 
do prazo de trinta dias a Secretaria da Educagao e Cultura da Mu- 
nicipalidade, em colaboragao com a Comissao de Construgoes Esco- 
lares", deveria "apresentar regulamentagao concernente ao ensino 
pedagogico e assistencia medico-educacionai", ao mesmo tempo que 
incumbia os "orgaos tecnicos da Prefeitura de estudar, com urgen- 
cia, o problema de, para o futuro, aplicar-se integralmente pelo Mu- 
nicipio a percentualidade a que se refere o art. 169, da Constituigao 
Federal". 

Ao mesmo tempo, falando a jornais, o Prefeito anunciava: "a 
municipalidade criara escolas nos bairros onde elas se fizerem neces- 
sarias". A questao do corpo docente resolver-se-ia com o "aprovei- 
tamento paulatino de funcionarios municipais (normalistas) que se 
dispuserem a esse servigo, sem prejuizo da admissao de novos ele- 
mentos" (53). Mais tarde, afirmava o Prefeito: "no caso da falta de 
vagas nas escolas da capital, a prefeitura dara matricula a todas as 
criangas nas escolas municipais cuja criagao fora autorizada pelo 
ultimo decreto assinado sobre essa questao" (54). 

(53) Folha da Manha, 8-2-956. 
(54) Idem, 16-2 - 956. 
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3.1.4. — Ainda o Convenio Escolar 

Quando o municipio criou o seu primeiro grupo escolar, ja se 
conheciam mais algumas das principals alegagoes de representantes 
do Municipio contra o Estado: 

a) — Os Convenios primavam por onerar o Municipio, nao ha- 
vendo reciprocidade do Estado no destinar recursos para constru- 
gao na Capital; 

b) — Os comprimissos eram quase so os relatives a obrigagoes 
que o Municipio devia cumprir; 

c) — Os predios ja construidos pela Prefeitura e em uso pelo 
Estado nao vinham sendo convenientemente conservados; muitos 
haviam sido danificados sem qualquer esforgo preventivo de prote- 
gao do Estado, embora o decreto 1.145, de 30 de maio de 1950, defe- 
risse a Comissao do Convenio a incumbencia de cuidar da conserva- 
gao dos predios de sua construgao. (Anexo n.0 4). 

d) — Os convenios incluiam, indevidamente, obrigagoes de des- 
pesas do Municipio com servigos que sempre Ihe haviam estado afe- 
tos, como parques e recantos infantis para manutengao dos quais o 
Estado nao contribrlia; tratando-se de servigos municipais, nao cabia 
sua inclusao em convenio. 

e) — Era conveniente a imediata criagao do ensino municipal,, 
por diversas razoes, entre as quais a de que os professores que do 
ensino estaduai ascendiam a Capital, ja aqui chegavam cansados e 
esgotados, o que impedia a organizagao de classes de renovagao coma 
seria de se desejar. 

Nas rodas de influencia da Prefeitura Municipal, na Camara 
dos Vereadores e em outros circulos ganhavam projegao as desinteli- 
gencias politico-administrativas entre o governo do Estado e o Mu- 
nicipal, menos por razoes de interesse publico, do que por causa do 
antagonismo dos estilos personalissimos de agao dos respectivos che- 
fes dos dois poderes executives, acirrados em suas divergencias pelo 
nivel igualmente baixo da formagao de ambos, para o efetivo exer- 
cicio de fungoes publicas. Dessa situagao, o ensino veio a sofrei 
imediata influencia. A 23 de margo de 1956, cria-se o Conselho de 
Assistencia aos Escolares (55), para substituir orgao semelhante 
previsto no Convenio, encarregado de zelar "pela distribuigao de 
auxilios em dinheiro ou especie para assistencia aos escolares do 
ensino primario e instituigoes escolares da Capital, mantidos pelo- 
Estado, pelo Municipio e particulares". 

(55) Decreto 3.088 de 23 de margo de 1956. 
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Mais ou menos na mesma ocasiao, anuncia-se que a Secretaria 
da Educagao e Cultura tinha um piano de difusao do ensino, mas o 
piano nao vai alem de sua divulgagao na imprensa, (Anexo n.0 20) 
pois que seu autor, titular da pasta, deixa o cargo com a renuncia 
do Prefeito a cujo gahinete de auxiliares imediatos pertencia. O 
piano, porem, ira servir logo mais para que sobre ele se decalque o 
decreto criador do ensino primario. 

O grupo da Comissao do Convenio nao fica inativo e na defesa 
da posigao que adotara a favor da continuagao dos acordos entre os 
dois governos, promove a realizagao de nova exposigao de seus tra- 
balhos e dos pianos em estudo e elaboragao, alem dos projetos e 
maquetas das obras em andamento. 

O certame e inaugurado dia 1.° de abril no saguao do Teatro Mu- 
nicipal e seus promotores contavam, com a abertura dessa nova fren- 
te de promogao da conquista da opiniao publica, lenir agravos reci- 
procos resultantes das desinteligencias entre autoridades estaduais 
e municipais, promovendo-se o reatamento de mais cordiais relagoes 
entre elas. Mas os esforgos resultam em pura perda nesse terreno. 
A exposigao so demonstra mais uma vez a extensao da obra realiza- 
da pelo pequeno e ativo grupo de arquitetos e engenheiros. 

Em margo de 1956, o Senador-Prefeito deixa esse posto ao 
qual ascende como seu substitute legal, o vice-prefeito, com ele eleito, 
o entao deputado estadual Wladimir Toledo Piza, que passa a seguir 
a mesma orientagao de seu antecessor no tocante ao conflito com o 
Estado em torno do ensino na Capital. For essa ocasiao, havia quase 
uma dezena de novos edificios em fase de acabamento, e que se des- 
tinavam a grupos escolares do Estado, em substituigao a velhos gal- 
poes. Pois devido a tensao reinante, a nenhum entendimento foi 
possivel retornar para execugao do piano anteriormente tragado nas 
linhas de colaboragao do Convenio. 

3.1.5. — Crescimento demografico e sistema escolar 

Reproduziam-se nos primeiros meses do ano em curso — 
1956 — os fatos ja conhecidos todos os anos no inicio das aulas das 
escolas primarias. Os lugares disponiveis nao eram suficientes para 
acolher todas as criangas que batiam as portas dos grupos escolares 
e das unidades isoladas. As familias, sem recursos para matricular 
os filhos em colegios particulares, sofriam as agruras anuais das de- 
ficiencias da rede de estabelecimentos de ensino primario oficial. 
Repetiam-se as reunioes de autoridades estaduais e municipais com 
o objetivo de equacionar e resolver a situagao, mas os entendimentos 
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tornaram-se mais dificeis, impedindo qualquer solugao a base de 
cooperagao entre os dois poderes envolvidos. 

Os levantamentos demograficos de que o noticiario na impren- 
sa dava conta, sem indicagao precisa da fonte, revelam a existencia 
de populagao infantil excedente em montante da ordem, para uns, 
de 20.000; para outros, de 30.000, e para outros ainda, ate de 50.000 
criangas em idade de ingresso na escola primaria. Ante a grita po- 
pular e a celeuma da imprensa, a saida encontrada e a do aluguer 
de salas, a da aceitagao das ofertas de instalagoes particulares, e do 
levantamento de galpoes, a da criagao de classes de emergencia. Mas, 
embora haja criticas generalizadas e as autoridades responsaveis la- 
mentem, o recurso facil para o qual o Estado apela e o da institui- 
gao de um quarto periodo em maior numero de grupos escolares na 
Capital, medida que o Secretario da Educagao reconhece como um 
mal, mas o considera menor que o da superlotagao das classes ou a 
recusa da admissao dos candidates excedentes. Enquanto nao hou- 
ver edificios suficientes, e a explicagao, o governo julga de seu de- 
ver tratar da solugao quantitativa, matriculando de qualquer mode 
quantos alunos pudesse, esquecendo-se do seu dever de criar e fazer 
funcionarem, na Capital, boas escolas. 

A solugao do problema de excedentes pelo recurso simplista da 
criagao de maior numero de classes e de multiplicagao dos periodos 
ja nao constituia novidade. Tendo havido o tresdobramento como 
medida de emergencia ha trinta anos atras, nao haveria razao para 
que se rejeitasse o acrescimo de mais um periodo agora, tambem, 
a titulo provisorio. Assim, as reclamagoes dos pais seriam atendi- 
das. Haveria mais vagas nas escolas e os filhos seriam matricula- 
dos... O clamor dos descontentes seria aplacado com o oferecimen- 
to, pelo Secretario da Educagao, em nome do governo, de uma escola 
primaria de duas horas diarias de aula... 

Se, logo depois, vier a superlotagao das classes para tao curta 
Jornada pedagogica, o fenomeno sera apresentado pelas autoridades 
representantes do poder publico como fruto inelutavel de circunstan- 
cias imprevistas... 

Raro o dia que a imprensa nao aborde a questao e nao invective 
a mistura de problemas do ensino com disputas de carater nitidamen- 
te politico-partidario. A vereadora Prof a. Helena Iraci Junqueira, 
manifestando-se a respeito da multiplicagao das classes e periodos 
e do Convenio Escolar, declara, em artigo, entre outras cousas que; 
a) "a formula adotada pelos poderes estadual e municipal de cons- 
truir este o predio e aquele instalar os grupos escolares, asumindo 
a responsabilidade pedagogica e administrativa do ensino, foi das 
mais felizes; b) e de se lastimar que mais de 40 grupos escolares fun- 
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cionem em regime de duas horas para cada turno, o que pode ser 
considerado calamitoso em materia de ensino primario; c) medidas 
de emergencia ameagam seriamente qualquer piano racional para 
solugao definitiva de qualquer problema" (sic). 

3.2.0. — A criagao do sistema 

3.2.1. — Antecedentes imediatos 

Voltam a reunir-se autoridades estaduais e municipais, mas nos 
encontrosf realizados entre representantes dos dois poderes, acentua- 
ram-se as incompreensoes, dai resultando o amincio de que ia ser 
instalado o sistema local de ensino primario com a criagao de certo 
numero de classes destinadas a receber as criangas que nao logras- 
sem obter matricula nas escolas estaduais. Municipalizar o ensino 
primario seria a sotugao. E' nomeado Secretario da Educagao e Cul- 
tura do Municipio um professor primario, ex-deputado estadual e 
delegado de ensino aposentado, com toda sua carreira feita no ensi- 
no estadual e que se tornara municipalista ardoroso. Para melhor 
justificar o acerto da nova diretriz relembravam os seus preconi- 
zadores e defensores as vinculagoes dessa resolugao com a de comum 
acordo aceita e constante do texto proposto na primeira redagao do 
ultimo convenio, no bojo da qual ha via, em germe, o ensino primario 
municipal. Alem disso, as possibilidades de exito do empreendimen- 
to eram agora maiores, eis que ja se haviam manifestado reiterada- 
mente favoraveis a municipalizagao do ensino o sr. Ministro da 
Educagao e Cultura, Prof. Clovis Salgado e o Diretor do Institute 
Nacional de Est$udos Pedagogicos o Prof. Anisio Teixeira. A par- 
tir dessa epoca, os acontecimentos se sucedem com tal rapidez que 
seria impossivel conte-los ou desvia-los dos rumos pre-tragados. 
Agora e so ir recolhendo, aqui e ali, nas paginas do jornal oficial, 
como no noticiario da imprensa, a documentagao dos fatos que, na 
sua natural sucessao, resultaram na criagao do ensino municipal da 
cidade de Sao Paulo. 

A 20 de abrii, alguns matutinos divulgam declaragoes do Pre- 
feito, feitas na vespera, anunciando o inicio de "grande campanha 
popular de alfabetizagao, prestando homenagem a Getulio Vargas, no 
dia de seu aniversario natalicio". Em continuagao, afirma: "ate ha 
pouco, em materia de ensino primario, a Prefeitura cometia um erro 
que raiava pela fronteira do crime, qual seja o de aplicar seus re- 
cursos na construgao de palacios escolares, despendendo em um so 
predio quantias que, se bem aplicadas, dariam para resolver o pro- 
blema do ensino em numero de criangas dez vezes maior". Na ges- 
tao do seu antecessor, esclarecia, "essa orientagao calamitosa foi 
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reformada e no despacho com o presidente da Comissao de Cons- 
trugoes Escolares, determinara que se fagam experiencias com no- 
vos tipos de material de construgaq, para novas instalagoes que de- 
verao obedecer a criterio funcional, observadas as regras de higiene 
e de bom gosto, porque tambem com pouco se constroi coisa bonita". 
Mais adiante, esclarece os novos rumos que seguira: "vamos enve- 
redar por outro caminho: a extingao do analfabetismo mediante gran- 
de campanha popular de alfabetizagao em massa. Vamos instituir o 
sistema de pagar por crianga alfabetizada" (56). 

Nao passe sem reparo o primarismo dos termos em que o chefe 
do executivo municipal coloca o problema das construgoes escolares, 
aludindo a sua preocupagao de "com pouco dinheiro construir coisa 
bonita". Ora, na arquitetura escolar o elemento principal a conside- 
rar, embora nao desprezivel, nao e a apresentagao ou o valor estetico 
dos projetos e construgoes. O que o administrador responsavel deve 
e precisa considerar, com prioridade, e a funcionalidade da obra, a 
sua perfeita adequagao aos fins previstos e em decorrencia desse 
ajustamento, o problema do seu custo. Para atender a solicitagoes 
dos reporteres sempre avidos de novidades para seus leitores, dese- 
jando manifestar-se a respeito do problema sem conhecimentos es- 
pecializados e sem buscar enfronhar-se da questao, era natural que 
o Prefeito fosse vitima de escorregadelas desse jaez. 

Passemos, porem, adiante. O estado de espirito reinante entre 
os partidarios da imediata criagao do ensino primario municipal nao 
poderia ser de maior euforia. Era o que se percebia nas manifesta- 
goes dos que se reuniam em torno do Prefeito, eis que naquela como 
em nenhuma outra oportunidade anterior, viam reunidos "tantos e 
tao valiosos fatores favoraveis ao estabelecimento das bases do en- 
sino primario municipal na Capital". Ha quern relembre "algumas 
tentativas frustradas", mas julga haver soado a bora de Sao Paulo 
langar "as bases do seu proprio sistema escolar", porque "parece que 
as maiores resistencias foram vencidas" e "percebe-se que tudo esta 
favoravel a experimentagao do piano". Segundo se afirma, conta a 
municipalizagao com, o apoio e a promessa de colaboragao inestima- 
vel do Ministro da Educagao" e a "ajuda especifica a decisiva do Ins- 
titute Nacional de Estudos Pedagogicos". 

Anuncia-se que "na Camara Municipal, vozes expressivas ja se 
manifestaram favoraveis a organizagao do sistema escolar munici- 
pal". 

A Secretaria Municipal de Educagao e Cultura aprestava-se cui- 
dadosamente para a grande empresa, organizando o Secretario o seu 
corpo de conselheiros, assessores e auxiliares. 
(56) Dos matutinos do dia 20 da abril de 1956. 
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3.2.2. — O projeto de criagao 

Nao tardou muito, mau grado os esforgos de algumas autorida- 
des estaduais e municipais para que os acontecimentos nao se preci- 
pitassem, tomando tal rumo, surgisse a proposta formulada concre- 
tamente pelo Secretario da Educagao e Cultura, ao Prefeito Muni- 
cipal, no sentido da organizagao, pela Prefeitura, do seu sistema de 
ensino primario. 

Os jornais da Capital divulgam, acompanhado de amplo noticia- 
rio e com grande alarde, o projeto de decreto submetido ao Prefeito. 
O fato e registlado pela generalidade dos matutinos e vespertinos a 
partir do dia 20 de julho. A instituigao do "Sistema Escolar Muni- 
cipal" e apresenfeda como medida tomada "com o proposito louva- 
vel e oportuno de contribuir, embora supletivamente a obra do Es- 
tado, para a manutengao de escolas primarias, vocacionais e cursos 
de educagao de adultos". 

O projeto preve "a difusao do ensino primario e vocacional, 
atraves do sistema escolar municipal, subordinado a Secretaria de 
Educagao e Cultura, compreendendo: 

a) o ensino primario fundamental; 
b) o ensino primario complementar vocacional; 
c) o ensino primario supletivo elementar (sic). 
Nos seus treze artigos, o projeto inclui entre outras de menor 

importancia. as seguintes medidas: 
a) Essas "categorias" (sic) de ensino primario deverao desen- 

volver "suas atividades atraves de escolas ou classes singulares ou 
agrupadas"; 

b) "a proposta de instalagao de unidades isoladas ou agrupadas 
devera ser fundamentadt, levando-se em consideragao o mimero 
minimo de 40 criangas em idade escolar sem matricula, a existen- 
cia de predio ou sala adequada para o fim a que se destina"; 

c) cria "a serie funcional, Professor Primario, referencia "VII", 
na Tabela "B", de que tratam o decreto n.0 2.941, de 31 de agosto de 
1955 e o decreto n.0 2.973 de 13 de outubro de 1955"; 

d) firma que "a admissao de professor primario sera feita me- 
diante provas de selegao e para um periodo de estagio probatorio. 
Quando se tratar de classe de ensino complementar vocacional ou 
supletivo elementar, sera exigida "prova de freqiiencia e aproveita- 
mento em curso ou estagio promovidos pela Secretaria de Educagao 
e Cultura diretamente ou em cooperagao com orgaos oficiais com- 
petentes"; 
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e) para a diregao das escolas agrupadas municipals devera ser 
admitido "um dirigente que, no caso de o estabelecimento possuir 
mais de dez (10) classes, tera a auxilia-lo nos trabalhos de orienta- 
cao do ensino, um assistente tecnico", mediante gratificagao mensal 
de 20% e 10% respectivamente sobre os vencimentos do professor 
primario; 

f) A Secretaria de Educagao e Cultura devera fazer com que "as 
unidades escolares municipais sejam modelares, em suas instalagoes 
higienico-pedagogicas e no ensino ministrado, constituindo-se tanto 
quanto possivel, em nucleo de renovagao didatica e em campo ex- 
perimental em materia de assistencia integral da crianga"; 

g) a Prefeitura assegurara "pelos meios de que dispuser, assis- 
tencia completa aos alunos de suas escolas, singulares ou agrupadas, 
e de maneira especial aos mais necessitados" e providenciara "pa- 
ra que as classes de ensino primario supletivo elementar municipais 
possam participar da campanha de educagao de adultos, do Ministe- 
rio de Educagao e Cultura, atraves de convenio"; 

h) "Enquanto nao se realizarem as primeiras provas de selegao 
de que trata este decreto, a Secretaria de Educagao e Cultura podera 
admitir professores primarios para atender as necessidades imedia- 
tas das unidades escolares que forem instaladas", marcada a dispen- 
sa dos assim admitidos para o dia 16 de dezembro; 

i) as despesas correrao pela conta "Fundo de Convenio Escolar" 
sub-conta "Mamitengao e Auxflio ao Ensino Primario" (grifo nosso). 

3.2.3. — Dinamismo da administragao municipal em torno de seu 
sistema de ensino primario 

Logo depois, a vista da repercussao e do vivo interesse desperta- 
do pelo assunto, publicavam matutinos e vespertinos a entrevista 
coletiva concedida pelo Secretario Municipal de Educagao e Cultura 
em defesa da posigao adotada pela Prefeitura, invocando tres razoes 
principals para justificar a iniciativa da instituigao do seu proprio 
sistema de ensino primario (57): 

1) "a necessidade de obediencia ao texto constitucional (artigo 
169) que fixa obrigagoes expressas aos municipios, de aplicarem pelo 
menos 20% da arrecadagao de impostos, na "manutengao e desenvol- 
vimento do ensino"; 

2) 6 cumprimento tambem necessario de lei municipal vigente 
que atribui a Secretaria de Educagao e Cultura a obrigagao expressa 
de "difundir o ensino primario e vocacional" (Artigo 22, item "b" do 

(57) Diario de Sao Paulo de 20 de julho de 1956. 
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decreto-lei 430 de 8-7-47), e ainda, 3) a necessidade inadiavel de o 
Municipio tomar atitude mais decisiva e de ordem pratica para aten- 
der, no que for possivel, aos milhares de criangas que tem ficado sem 
escola primaria". 

O entrevistado estende-se em consideragdes acerca de aspectos da 
quantidade e qualidade do ensino primario, do crescimento popula- 
cional vertiginoso da Capital, do ensino primario em tres horas, de 
sua experiencia de vinte anos como delegado de ensino, dos objeti- 
vos altos do piano, "sem preocupagoes de encampagao do ensino es- 
tadual, ou de cheques com outras unidades educativas identicas ou 
semelhantes que existam na Capital", e a encerra com o amincio 
de que, publicado o decreto, "concluiremos os entendimentos preli- 
minares que ja foram feitos com o Ministerio da Educagao e Cul- 
tura visando o estabelecimento de convenio para a participagao dire- 
ta do Municipio da Capital na Campanha de Educagao de Adoles- 
centes e Adultos". 

A posigao adotada pelas autoridades municipais surpreende e 
movimenta grande mimero de interessados e o assunto se torna tema 
obrigatorio na imprensa, dividindo desde logo as opinioes dos que 
sobre eles passam a se manifestar. O Correio Paulistano, Diario de 
Sao Paulo e Gazeta, tecem comentarios encomiasticos, enquanto que 
as "Folhas" da Manha e da Noite e "O Estado de Sao Paulo" criticam 
viva e vigorosamente a iniciativa municipal. 

Tao aguda se fez a crise no momento que, mal divulgado o pro- 
jeto e publicados alguns dos comentarios a que aludimos, e tendo 
em vista especialmente um supremo esforgo para evitar o passo en- 
saiado da municipalizagao ou, pelo menos, adiar a definigao clara de 
posigoes e a delimitagao precisa de responsabilidade, que o Sr. Se- 
cretario da Educagao — o Ministro Vicente de Paula Lima — dirige- 
se em carta ao seu colega de pasta semelhante no governo municipal, 
comentando o projeto e seus considerandos, lembrando fatos ligados 
a agao do Municipio e do Estado ate entao, comparando o que vinha 
representando a contribuigao dos dois poderes conjugada para a 
solugao das deficiencias do ensino primario e concluindo por um 
apelo para que voltassem ambos "a velha formula que tao bem ja 
funcionou, entre o Estado e o Municipio, em outros tempos, este dan- 
do o predio, aquele dando a professora, formula que aplicada com 
boa vontade, o empenho e o entusiasmo que tao nobre causa merece, 
nos permitira assegurar, no inicio de cada ano letivo, boas escolas 
para todas as criangas desta grande Capital" (Anexo n.0 21). 

Nao tardou a resposta (Anexo n.0 22) do Prof. Henrique Richetti 
manifestando seus pontos de discordancia com o Secretario da pasta 
estadual ao considerar as deficiencias do ensino primario na Capital, 
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e, apoiando-se nos argumentos do Ex-Secretario Ministro Prof. Joao 
de Deus Cardozo de Melo, do Ministro Clovis Salgado, do Prof. Anisio 
Teixeira, e do Sr. Mario Pinto Serva, insiste na "necessidade inadia- 
vel de tomar o municipio atitude mais decisiva e de ordem pratica 
para atender, dentro das suas possibilidades, as milhares de criangas 
que nao logram matricuia nas escolas primarias". ponderando, que "o 
reexame do problema, pelas razoes expostas, dentro da velha for- 
mula convencional em que o municipio cedia o predio e o Estado 
nomeava o professor nao e aconselhavel, nem possivel, de vez que, 
como conclui sua carta, o sistema escolar municipal, ja esta concre- 
tizado em projeto de decreto". Nessa ordem de consideragoes, ter- 
mina por afirmar que nao tem "duvida, porem, de que no desenvol- 
vimento progressive da municipalizagao do ensino primario daremos 
ao Estado uma colaboragao mais eficiente, porque alem de predios 
que vamos construir para as nossas escolas, atraves dos nossos pro- 
fessores vamos propiciar as criangas paulistanas dias letivos comple- 
tes, com programas que abarquem, dentro da tecnica e da pratica da 
pedagogia modema, ensino que eleve e eduque, isto e, daremos es- 
colas no verdedeiro sentido desta palavra, escolas que preencham a 
sua finalidade, instrutiva e educativa". E mais adiante: "nao e pos- 
sivel admitir-se escolas de emergencia ou de tipo que nao coadune 
com o nosso progresso e a nossa posigao no concerto dos Estados fe- 
derados. A qualidade do ensino, que esta a decair de ano para ano, 
em conseqiiencia da centralizagao extremada e da "defeituosa e pre- 
caria organizagao do sistema escolar vigente", reclama evidentemen- 
te "remedio heroico urgente". E encerra a defesa de seus pontos de 
vista declarando: "Na velha formula, o Municipio oferecia apenas 
predios. Agora, alem deles, pretende embassar (sic) as suas esco- 
las, ajudando, assim, o Estado a enfrentar o momentoso problema. E 
posso afiangar a V. Excia. que tem o nosso piano objetivos altos, 
sem preocupagao de encampar o ensino estadual — o que seria um 
absurdo no momento, e nem de entrar em conflito com unidades 
educativas do Estado. O que se quer e juntar contribuigao cada vez 
mais decisiva do municipio a do Estado, para solucionar, em termos 
de quantidade e qualidade, o problema do ensino primario na Ca- 
pital". 

Depois de toda a longa serie dos acontecimentos aqui sumaria- 
mente registrados, a 2 de agosto, em solenidade realizada no salao 
de conferencias da Bibiioteca Municipal, assinava o Prefeito o De- 
creto n.0 3.185, instituindo o sistema escolar municipal, a pretexto 
de regulamentar o "disposto no artigo 22, item "b", do Decreto-lei 
n.0 430, de 8 de julho de 1947", conforme consta da ementa. O dipio- 
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ma vinha precedido de uma serie de considerandos e justificado com 
uma exposigao de motives (Anexo n.0 23). 

No mesmo dia, instituia-se, pelo Decreto 3.186 a serie funcional 
de professor primario do municipio, com o estabelecimento das pri- 
meiras fungoes que deveriam ser "providas na forma regul amen tar" 
e que fariam "parte integrante da tabela anexa ao Decreto 3.156 de 
25 de Junho de 1956". 

Estava criado, por decreto executive, o tao aunciado ensino pri- 
mario municipal. Na cerimonia de assinatura do decreto na Biblio- 
teca Municipal, o Prefeito Toledo Piza acrescentou, as justificativas 
dos considerandos e da exposigao de motives, em discurso, algumas 
palavras explicativas e justificativas da posigao adotada pelo muni- 
cipio da Capital. Declarou o chefe do executive municipal, de acordc 
com o noticiario da imprensa diaria: "o dia de hoje ficara na historia 
de Sao Paulo como aqueles em que a cidade que mais cresce no mun- 
do toma a iniciativa de chamar a si uma parte da responsabilidade 
pelo ensino primario na Capital e, dentro de algum tempo, a inteira 
responsabilidade pelo problerna do ensino na cidade de Sao Paulo 
(grifo nosso). 

Teceu, a seguir, elogios a atuagao de seu auxiliar, Secretario de 
Educagao e Cultura, dizendo que andou "acertado quando foi buscar 
no magisterio primario de Sao Paulo o homem que deveria ter na 
Prefeitura deste Municipio o papel relevante de organizar o ensino 
primario nesta Capital". 

Mais adiante frisou que ha 56 anos se cuidou pela primeira vez 
da municipalizagao do ensino primario em nosso Estado, passando, 
a seguir, a fazer consideragoes em torno da necessidade de o profes- 
sor primario ja ser municipe da propria cidade em que leciona, pois 
considera prejudicial as mudangas sucessivas de professores de uma 
localidade para outra, devido ao fato de dificultar a criagao de um 
ambiente que permita um contato mais duradouro de professores 
com as familias dos alunos. "Nao ha de ser com professores que mu- 
dam aos milhares todos os anos de cidade ou de escolas,, que conse- 
guiremos este ambiente, uma consciencia, uma comunhao entre o 
mestre a o aluno, feita atraves de sua familia". 

Continuando, tranquiliza os professores e a administragao do 
pc+orio afirmando: "nenhum interesse tenho em criar-lhes dificulda- 
des"; "nao so atraves desta medida como de todas as outras que vi- 
mos adotando na administragao municipal, nosso intento e de cola- 
borar na obra da construgao de Sao Paulo". Elogia o Secretario do 
Educagao do Estado dizendo que deseja "um novo convenio em que 
sejam assegurados plenamente os direitos dos professores que chega- 
ram ao fim da carreira e que aqui estao no Municipio da Capital, mas 
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que, ao mesmo tempo estabelega a municipalizagao progressiva do 
ensino primario, atendendo a uma necessidade que se impoe aos 
olhos de todos os administradores honestos que passaram pela Se- 
cretaria da Educagao do Estado de Sao Paulo", como tambem e seu 
desejo "extinguir o analfabetismo", "criar um ensino primario 
a altura da nossa civilizagao". Critica "o ensino primario que por ai 
vai claudicante, de muletas, com periodos de aula que nao sao hoje 
superiores a duas boras e vinte minutos; mal chegam para o pro- 
fessor iniciar a aula e termina-la, fazendo com que as criangas per- 
cam o seu tempo na escola e as familias acabem revoltadas com os 
professores, que nao tern culpa de estarem sujeitos a um regime de 
trabalho em cuja elaboragao nao foram ouvidos nem colaboraram". 
Conclui declarando "que deseja fazer com que o Municipio de Sao 
Paulo tome agora a iniciativa, nao apenas de resolver o problema 
da Capital, impedindo que criangas aos milhares continuem, na ci- 
dade mais rica do Brasil, condenadas ao analfabetismo, como tam- 
bem retome o papel que a terra bandeirante sempre teve dentro da 
Federagao Brasileira, o de ser a pioneira das grandes realiza- 
goes" (58). 

Poucos dias depois, reunia-se no mesmo local, sob a presiden- 
cia do Secretario Municipal de Educagao e Cultura, numeroso con- 
tingente de candidates as cem unidades criadas, para tomar conhe- 
cimento das normas tragadas para a admissao dos primeiros profes- 
sores primarios do municipio. Essas normas, baixadas sob a forma 
de "instrugoes gerais preliminares para a criagao, instalagao e pro- 
vimento de escolas ou classes de ensino primario municipal, reza- 
vam que: 

1) o provimento imediato das unidades escolares seria feito, se- 
gundo o determinado pelo decreto n.0 3.185, com a admissao de pro- 
fessores extranumerarios mensalistas; 

2) os admitidos teriam o salario de Cr$ 6.100,00 sendo dispen- 
sados automaticamente no dia 16 de dezembro; 

3) seria assegurada preferencia aos candidates cujas familias 
residissem na Capital; 

4) a Secretaria de Educagao e Cultura, satisfeitas essas exigen- 
cias e dentro do limite inicial de cem unidades, proporia admissao 
dos candidates que apresentassem dados objetivos de garantia de 
funcionamento da unidade escolar, tais como: numero minimo de 
quarenta criangas analfabetas, com idade minima de sete anos e 
maxima de doze, nao matriculadas em nenhuma outra escola esta- 

(58) Correio Paulistano 3 -8 -956. 
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dual ou particular e sala de aula que atendesse a um minimo de re- 
quisites higienico-pedagogicos; 

5) a Secretaria de Educagao e Cultura adotaria todas as provi- 
dencias para verificar a exatidao das informagoes e dos dados apre- 
sentados pelos candidates; 

6 a satisfagab plena dos requisites higienico-pedagogicos seria 
considerada fator de preferencia, na instalagao das unidades esco- 
lares, para o aproveitamento do candidate; 

7) com a solicitagao dirigida ao secretario de Educagao e Cul- 
tura, e entregue, sob protocolo, no auditorio da Biblioteca Munici- 
pal, das 8 as 12, ate o dia 18 de agosto, o candidato apresentaria: 

a) original, copia fotostatica autenticada ou publica forma de 
diploma do ensino normal, oficial ou reconhecido, do Estado; 

b) outros diplomas ou titulos oficiais relacionados com o aper- 
feigoamento ou a especializagao do professor; 

c) declaragao pessoal, com firma reconhecida, de que nao exer- 
ce cargo publico federal, estadual ou municipal; 

d) relagao de criangas em idade escolar, sem matricula em qual- 
quer outra escola estadual ou particular, na qual se especifiquem o 
nome, filiagao, data de nascimento, profissao do pai, residencia e nu- 
mero da certidao do registro civil da crianga; 

e) indicagao precisa da sala de aula, respective "croquis"' e de- 
claragao expressa, quando for o caso, do proprietario, quanto a sua 
cessao; 

f) duas fotografias 3x4 do candidato; 
8) a professores do sexo masculino nao seria permitida a regen- 

cia de escolas mistas; 
9) o numero de registro civil das criangas poderia ser apresenta- 

do no inicio das aulas; 
10) a solicitagao deveria ser feita em requerimento isento de 

selo e reconhecimento de firma. 
Como se ve, iniciando a constituigao de seu sistema, anunciado 

como de bases tecnicas mais modernas que o do Estado, o Municipio 
ainda insistia em um minimo de matricula (40 criangas), por classe, 
excessivamente elevado. Em classes assim superlotadas nao pode- 
ria ser satisfatorio, do ponto de vista pedagogico, o trabalho dos 
professores, do mesmo modo recrutados sem obediencia a um criterio 
defensavel do ponto de vista racional. A estes aspectos voltaremos 
no capitulo seguinte. 

3 .2 .4. — Ampliagao do sistema inicial e primeiros resultados 

Seguem-se, numa longa sucessao, numerosos decretos de criagao 
de classes e escolas, bem como de ampliagao da serie funcional, al- 
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guns de supressao de classes e escolas recem-criadas (Dec. 3.244 de 
19-9-56), levando o sistema dentro de prazo inferior a um ano a 
contar cerca de milhar e unidades isoladas ou agrupadas, para as 
quais foram sendo admitidos os respectivos professores. 

Divulgadas as instrugoes, promovida a criagao e procedido ao 
provimento e a instalagao das escolas ou classes, comegam a surgir as 
primeiras manifestagoes de descontentamento e as primeiras criticas 
relacionadas com as medidas adotadas e com fatos consumados a luz 
dos atos oficiais. As criticas referiam-se a retirada de alunos das es- 
colas estaduais; a inclusao de criangas menores de sete anos nas re- 
lagoes preparadas pelos candidates aos lugares; a concorrencia das 
escolas municipals as estaduais, quando nao a hostilidade dos res- 
pectivos professores, gerando confusao no espxrito das familias; a ins- 
talagao de escolas em locais nao convenientes do ponto de vista hi- 
gienico-pedagogico. O descontentamento decorria de manifestagoes 
dos candidates aproveitados, que se diziam decepcionados quando 
verificavam que os contratos de professores teriam a duragao de 
apenas cinco meses. Havendo pleiteado e aceito, nas condigoes conhe- 
cidas, as nomeagoes vinham agora, os manifestantes, maliciosamen- 
te, alegar que esperavam que "o ensino municipal visasse a nao so 
atender as criangas sem escolas, como tambem oferecer uma opor- 
tunidade de trabalho a professores desempregados", especialmente 
porque se exigia nao tivessem os candidates "nenhuma outra fun- 
gao publica federal, estadual ou municipal" (59). Mas essa exigen- 
cia logo depois deixou de ser respeitada, tendo ingressado no ensino 
municipal inumeros professores do ensino estadual, gerando um novo 
tipo de acumulagao no magisterio de Sao Paulo. Houve nomeagoes 
inclusive de professores diplomados por outros estados e de candi- 
datos ate sem diploma. 

3.2.5. — Manifestagoes na imprensa e na Camara de vereadores. 

A criagao do ensino municipal continua a dar margem a toda 
sorte de comentarios. Alguns diarios insistem em criticas a resolu- 
gao da Prefeitura, publicando comentarios sob os titulos de "Muni- 
cipalizagao do ensino, uma aventura" (60); "Desperdicio de boas 
ideias" (61); "A Prefeitura de Sao Paulo ameaga com o pior" (62); 
"Ensino Primario, dispersao de esforgos" (63); "A aventura da mu- 

(59) Folha da Manha de 14 de agosto, 
(60) Folha da Noite de 3 de agosto. 
(61) Idem, de 2 de outubro. 
(62) Idem, de 20 de julho. 
(63) Folha da Manha de 31 de julho. 
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nicipalizagao do ensino" (64); "Municipalizagacn do ensino primario, 
expediente eleigoeiro" (65) e "Demagogia pseudo-municipalista" 
(66), enquanto outros recebem a municipalizagao com simpatia e 
com francos elogios em artigos e comentarios sob os titulos "Ensino 
primario municipal na Capital" (67); "Ensino Municipal" (68); "Ain- 
da a municipalizagao do ensino primario" (69) e "Sobre a munici- 
palizagao do Ensino" (70). A Gazeta divulga carta em que o Sr. Ma- 
rio Pinto Serva assevera que Ihe parece estar com a razao "o atual 
diretor do Ensino Municipal com a proposta avocando para a Edili- 
dade a integral competencia para administragao e organizagao do 
ensino municipal" (grifo nosso), ao mesmo tempo que relembra que 
"depois da Constituigao de 1934 se criou em Sao Paulo o Departa- 
mento Municipal de Cultura. Foi para administrar esses 10% (os 
dez por cento da renda de impostos) que a Constituigao tornou obri- 
gatorios, e agora elevados para 20%. Mas desde que se fundou o De- 
partamento Municipal de Cultura, a sua finalidade foi completa- 
mente desvirtuada e assim permaneceu longo tempo. Dedicou-se 
ele antes as belas artes, ao patrocinio de concertistas, cantores, mu- 
sicos e assim por diante, em lugar de se dedicar integralmente como 
de direito, a fundagao de escolas para o povo, primarias, secundarias, 
superiores, tecnicas e o mais". 

O engenheiro Francisco Prestes Maia, ex-prefeito da Capital, pu- 
blica tres artigos sobre "Ensino Primario", combatendo a municipa- 
lizagao, que, afirma, e "solugao defensavel, mas nao e a melhor so- 
lugao, pelo menos para o momento", passando a outras considera- 
goes para justificar o seu ponto de vista, comentando inclusive as 
realizagoes do Convenio Escolar (71). 

Sob o titulo de "Nada justifica nestq epoca do ano a criagao de 
escolas municipais", um vespertine publica a 28 de agosto uma en- 
trevista em que a vereadora D. Helena Iracy Junqueira, ex-secre- 
taria municipal de Educagao, depois de estender-se na apreciagao 
do ensino municipal, classifica de "um tanto estapafurdia a decisao 
de cria-lo aquela altura do ano" (72). 

Na tribuna da Edilidade, o vereador Mario Teles (P.L.) assim 
se expressa, tratando do assunto em tela: 

(64) Folha da Manha, de 28 de agosto. 
<65) Idem, de 23 de outubro. 
<66) O Estado de Sao Paulo de 12 de outubro. 
<67) Diario de Sao Paulo de 25 de agosto. 
(68) A Gazeta de 6, 8 e 16 de agosto. 
<69) Idem, de 15 de setembro. 
(70) O Correio Paulistano de 26 de julho. 

<71) Ultima Hora de 9, 10 e 11 de agosto de 1956. 
(72) Diario da Noite de 28 de agosto de 1956. 
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"Atraves do noticiario da imprensa, tivemos conhecimento que 
o Sr. Prefeito de Sao Paulo da im'cio ao que chama de municipali- 
zagao do ensino municipal. Diz o referido noticiario, "entre outras 
cousas, que tendo registrado ja 450 inscrigoes, o Prefeito vai autori- 
zar a admissao inicial de 100 professores, seguidas de outros 100, den- 
tro de mais alguns dias, para contratos que vigorarao ate 16 de 
dezembro proximo. Depois disso, as professoras admitidas em cara- 
ter transitorio serao submetidas a concursos, em igualdade de condi- 
goes, para futuro aproveitamento, em carater permanente". 

Antecipando conclusoes, carregando nas cores para tirar o maxi- 
mo de rendimento eleitoral de sua intervengao, prosseguia: 

"Sabem o srs. Vereadores quais as condigbes essenciais para que 
sejam aproveitadas essas professoras? Devem elas conseguir salas 
de aula com capacidade para quarenta alunos, e obter tambem, as 
quarenta criangas em idade escolar, entre sete e doze anos, candida- 
tas a matricula em suas classes. Ora, seria de louvar-se essa medida 
em carater de emergencia face ao elevado numero de criangas que 
nao possuem meios de serem alfabetizadas. Quer nos parecer, entre- 
tanto, que nesta altura essa municipalizagao do ensino primario visa 
exclusivamente a formar mais um nucleo eleitoral, mais um grande 
colegio politico de que se valera o sr. Chefe do Executive Municipal 
nas proximas eleigoes sucessorias do Municipio, a fim de tirar todo 
proveito, nao obstante seja claro, clarissimo mesmo, porque a falta 
de continuidade ja esta presente, desde que se admite que durante 
esses quatro meses, que irao ate dezembro, nao terao as criangas 
possibilidades de estudar, de completar um curso que normalmente e 
feito em um ano em qualquer outra escola". 

E descobrindo um ponto vulneravel no sistema de admissao de 
professores contra ele investe numa critica bem langada: "essas pro- 
prias professoras nao tern a garantia de permanecerem, porque de- 
verao ser submetidas a concurso e, o que e mais grave, e possivel 
mesmo que deixem de existir essas escolas, desde que sao as profes- 
soras que estao fornecendo os meios necessarios para o seu funcio- 
namento". 

Concluindo, destaca "um ultimo aspecto, e muito importante, que 
seria o; referente as despesas. Segundo o que me foi dado observar, 
e conforme os calculos que temos em maos, a Prefeitura ira despen- 
der do convenio escolar a verba de cinco milhoes de cruzeiros apro- 
ximadamente nestes quatro meses, dando-se de barato que sejam 
apenas quatro meses, em detrimento da construgao de novos edifi- 
cios escolares que poderiam funcionar em carater permanente, re- 
solvendo o problema da alfabetizagao da infancia e da orientagao 
dessa mesma infancia de maneira mais racional e nao apenas visan- 
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do a esta finalidade eleitoreira como esta clra e perfeitamente defi- 
nida na intenqao do sr. Wladimir Toledo Piza, desde que lastreada 
nestas determinagoes" (73). 

3.2.6. — Medidas de consolidagao da obra iniciada 

Enquanto se multiplicava a criagao de classes, dentro dos recur- 
sos dispomveis, prosseguia a construgao de predios iniciados ainda 
na vigencia do convenio ou em conseqiiencia do que nos seus pianos 
estava previsto. Tais predios iriam agora nao mais destinar-se aos 
grupos escolares estaduais para os quais a construgao se iniciara. mas 
ser aproveitados para atender as necessidades suraidas com a criacao 
das escolas primarias pela Prefeitura. Com os recursos existentes, 
concluem-se as construgoes em fase de acabamento para a instalagao 
das escolas criadas. Desejando impressionar a oniniao publica, o 
Prefeito determina, a certa altura dos acontecimentos, aue constasse 
do prontuario dos funcionarios da Secretaria de Educagao e Cultura 
que trabalharam na instalacao de 242 novas escolas primarias mu- 
nicipais. "iusto elosio de oue se tornaram merecedores". nornuanto 
permaneceram 27 boras minterrunt^mente no service, "numa de- 
monstragao de alto esnirito publico". 

Sucedem-se reunioes dos professores contratados com autorida- 
des municipals e o proprio Secretario de Educacao e Cultura . Do 
mesmo modo repetem-se instrugoes e recomendacoes atraves do ior- 
nal oficial do muniefpio (suplemento dd "O Dia" — ordao do Parti- 
do Social Progressista) e da imorensa diaria. esclarecendo a orga- 
nizacao inicial dada ao ensino primario muniripal e a distribuicao de 
funcoes, ate a criacao da proietada Divisao de Ensino Primario. Os 
professores vao sendo convocados reiteradamente para encontros co- 
letivos com o Secretario e seus auxiliares. 

Dessas reunioes o gabinete do Secretario distribui noticias a im- 
prensa. em forma de comunicado, como ocorreu. por exemplo. rela- 
tivamente a reuniao realizada dia 20 de outubro, de cuio relato pu- 
blicado na edigao do jornal da Prefeitura do dia 24 do mesmo mes, 
retiramog os seguintes trechos: 

"Realizou-se no dia 20 a primeira reuniao dos Professores mu- 
nicipals da setima relagao, cujos nomes estao afixados na portaria 
da Secretaria de Educagao e Cultura e cujos atos de admissao estao 
no Diario Oficial do Municipio (pagina anexa ao jornal O DIA) para 
publicagao. 

(73) Diario Oficial do Estado, de 29 de agosto de 1956. 
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Nessa reuniao, foram distribuidos aos novos professores impres- 
ses relatives a "assistencia medico-hospitalar que a Preefitura da a 
seus servidores, boletins mensais, questionarios a serem preenchi- 
dos e devolvidos, e cartao para cada professor preencher com seu no- 
me e enderego pessoal, bem claro". 

O comunicado em seguida se alonga em instrugoes a respeito dos 
nomes das pessoas encarregadas de dar orientagoes em materia de 
instalagao de escolas, transporte de material, orientagao tecnico-pe- 
dagogica, caixa escolar, Associagoes de Pais e Mestres, retirada de 
diplomas, distribuigao de cartilhas, duvidas, queixas e reclamagoes 
e alerta os professores, no que tange ao programa, nos seguintes 
termos: 

"Nestes inicios do ensino municipal, as escolas sao de simples 
alfabetizagao, calculo ate cem, nogoes de geografia e historia e, prin- 
cipalmente, educagao moral e civica (grifo nosso). Nao ha para esse 
fim, ano letivo, e sim combate continuo ao analfabetismo na Capital" . 

O comunicado tambem esclarece aquela altura do ano que "as 
inscrigoes de candidates que apresentem recenseamento de quaren- 
ta criangas analfabetas em idade escolar e regular sala de aula, con- 
tinuam abertas", prevenindo porem que nao deviam "ser recensea- 
das criangas que ja frequentem escolas do Estado ou particulares, 
constituindo a desobediencia fraude punivel com dispensa, uma vez 
provada malicia". 

Pertencem-lhe ainda os seguintes topicos, suficientemente elo- 
quentes em si mesmos para que exijam qualquer comentario ou 
apreciagao: 

"Registro de diplomas — O registro de diplomas no Departamen- 
to de Educagao e utii, mas e exigencia do Estado para seus professo- 
res ou que pretendam ingressar no magisterio estadual. 

Nao e obrigatorio por lei, e sim criado pelo Decreto 23.731 de 
15-10-1954, razao pela qual e dispensado no ensino municipal. Den- 
tro em breve sera instituido na Divisao do Ensino Primario, o ficha- 
rio do professorado municipal, sendo que de cada elemento a ficha 
serd iniciada com o registro de seu titulo profissional. 

Publicagao de instrugoes — Ate a proxima publicagao do bole- 
tim semanal, oficial, os professores devem ler, diariamente, as secgoes 
especializadas dos jornais que costumam publicar na Integra como 
preciosa colaboragao a causa do ensino publico os comunicados da 
Secretaria de Educagao e Cultrua. 

Reunioes pedagogicas — No primeiro sabado de cada mes, no 
auditorio da Biblioteca Municipal, realizam-se as reunioes mensais, 
iniciadas as 8 horas em ponto e com assinatura de ponto. Nesses 
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dias nao havera aulas, e os alunos devem ser avisados na vespera. 
A proxima reuniao sera no dia tres. Nao havera justificagao de fal- 
tas, salvo com atestado medico. (...) E' de se registrar que no dia 
de ponto facultative podera haver aulas nas escolas municipais, pelo 
que no dia 1.° de novembro elas poderao funcionar normalmente, 
salvo resolugao especial do Prefeito da Capital. 

Dia do Funcionario — No proximo dia 28, dedicado ao funciona- 
rio publico, e no qual se espera a assinatura, pelo Prefeito municipal, 
do reajustamento de servidores municipais, os professores municipais 
tambem beneficiados pelo aumento, sao convidados para comparecer 
a todos os atos publicos de modo especial, ao da assinatura da lei, 
pelo Prefeito, no Teatro Municipal em hora que sera previamente 
publicada pelos jornais" (grifos nosso). 

O ensino primario tornou-se naquele periodo a mais absorvente 
preocupagao dos responsaveis pela administragao municipal, diante 
da celeuma que o problema levantara nos circulos responsaveis do 
magisterio e na imprensa paulistana. O Chefe do Executive Munici- 
pal visita, em seu gabinete, o Secretario de Educagao e Cultura, sen- 
do o fato ampla e oficialmente divulgado com o esclarecimento de 
que "a visita teve como finalidade a verificagao pessoal dos traba- 
Ihos realizados no setor do ensino municipal, e o estabelecimento de 
medidas para o imediato funcionamento das escolas recem-criadas" 

Nessa ocasiao, com a presenga de varias autoridades e assessores, 
segundo o noticiario distribuido, foram assentadas "medidas de emer- 
gencia, inclusive a dotagao de material para as unidades escolares 
criadas e a provavel devolugao, aos professores primarios munici- 
pais, da taxa normal de emolumentos, que por antiga legislagao es- 
tava sendo arrecadada aos funcionarios recem-nomeados ou contra- 
tados"; que foi examinada "a conveniencia da prorrogagao do perio- 
do do ano letivo" e deliberado que "as novas unidades entrem em 
imediato funcionamento"; e que "quanto as criticas nao construti- 
vas e que se baseiam na tentativa de criar restrigoes e embaragos de 
ordem pessoal aos: responsaveis pelo ensino municipal, foi resolvido 
que oportunamente serao respondidas, porque no momento, so in- 
teressa responder a todas elas com atos e nao com palavras". 

3.2.7. — O projeto de lei 331-56 

Entrementes, a Secretaria de Educagao e Cultura do Municipio 
vinha compondq os quadros provisorios da administragao municipal 
do ensino, com o aproveitamento de alguns professores primarios 
admitidos para a regencia de classes e escolas, e de antigos chefes de 
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servigo aposentados no ensino estadual, designando-os para o exer- 
cicio de fungoes administrativas, junto ao gabinete do titular da pas- 
ta. Essa situagao deveria perdurar, segundo se dizia, ate a conclu- 
sao dos estudos e a aprovagao, pela Camara, da! reforma em projeto 
visando ao desdobramento dos orgaos da Secretaria da Educagao e 
Cultura. Em carater provisorio, a administragao do sistema passou 
a compreender uma Divisao de Ensino Primario a que se subordi- 
nam um Servigo de Orientagao Pedagogica e quatro Chefias de Re- 
giao Escolar. O projeto 331-56 (Anexo n.0 24), objetivando a criagao 
da administragao do sistema de ensino primario municipal, pondo de 
parte a redagao defeifltosa adotada, previa: 

a) o desdobramento do existente Departamento de Educagao, 
Assistencia e Recreio em Departamento de Educagao e Departamento 
de Recreagao e Assistencia; 

b) a competencia do Departamento de Educagao para "manter e 
desenvolver o ensino em todos os seus cursos (sic) e graus, de pre- 
ferencia o ensino pre-primario, primario, vocacional e profissional; 

c) a "constituigao" do Departamento de Educagao: "um diretor. 
um auxiliar tecnico, um auxiliar de gabinete, um auxliar adminfs- 
trativo, secgao de expediente, Servigo de contabilidade e os seguin- 
tes orgaos: Divisao de Administragao Escolar, Divisao de Assisten- 
cia Pedagogica e Divisao de Instituigoes Peri-escolares"; 

d) a competenci* e a constituigao das divisoes; 
e) a criagao de cargos e fungoes de conformidade com o dispos- 

to em tabela anexa; 
f) a preferencia para ingresso no magisterio municipal do pro- 

fessor primario que ja vem exercendo essas fungoes no municipio; 
g) a contratagao de instituigao especializada para a realizagao de 

concurso para provimento dos cargos de Professor Primario, Tecni- 
co de Ensino e Orientador Pedagogico; 

h) livre provimento dos demais cargos; 
i) entrada da lei em vigor a 1.° de janeiro de 1957. 
A proposigao nao e acolhida favoravelmente pelos edis, do mes- 

mo modo que recebe criticas da imprensa. Sua tramitagao pelos or- 
gaos tecnicos da Camara se vai fazer a custo, entre os tropegos de- 
correntes da propria natureza do projeto, como da atuagao dos que 
o combatem porque o consideram prejudicial aos interesses publicos 
ou dos que o pretendem modificar, com emendas, sugeridas para sa- 
tisfagao dos mais desencontrados propositos. Dai o aparecimento nao 
so de numerosas emendas como de tres sucessivos substitutivos, toi- 
nando ainda mais complexa e onerosa a administragao central do 
sistema instituido., 
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3.3.0. A criagao do sistcma municipal e suas conseqiiencias po- 
liticas 

Na Camara de Vereadores tratam do assunto numerosos edis; ha 
os que se manifestam contra a forma por que se pretende fazer o 
municipio participar da solugao dos problemas locals de' ensino pri- 
mario; ha os que apoiam a decisao do Prefeito e ha os que proclamam 
a necessidade de uma volta a forma convencional. Sao mais frequen- 
tes na tribuna, debatendo a materia em diferentes sessoes, os verea- 
dores D. Helena Iracy Junqueira (PDC), Coryntho Baldoino (PL) e 
Monteiro de Carvalho (PSB). Muitos outros interferem nos deba- 
tes com discursos ou apartes, mas sao menos assiduos que, os nomi- 
nalmente citados. Ha os que nao apoiam a criagao do ensino mu- 
nicipal mas ja haviam sido tambem contra a ratificagao do conve- 
nio. 

Nao resta duvida que, bem analisados em sua seqiiencia em. 
quase dois anos de marchas e contra-marchas, os debates nao se ca- 
racterizam pelas marcas indispensaveis da coerencia, objetividade 
e serenidade, especialmente porque por duas vezes campanhas pc- 
liticas viriam interferir no desenvolvimento normal dos aconteci- 
mentos. Em principios de 1957 seria a eleicao do novo Prefeito, eis 
que o mandate do em exercicio estava por findar-se. Um comenta- 
rio publicado em "O Estado de Sao Paulo", sob o titulo "O carro 
diante dos bois" (74) reflete uma das impressoes causadas pela 
atmosfera que envolvia a criagao do ensino municipal relacionando-o 
com o pleito, dizendo que o desdobramento proposto do Departamen- 
to de Educagao, Assistencia e Pvecreio, criando mais de mil cargos 
era um expediente para "conseguir cabos eleitorais". Destaca o ar- 
tigo "que a verba imensa que se pretende liberar nao se destinara 
somente ao pagamento do professorado", mas que "existem amigos 
dedicados que precisam ser premiados e, para eles, estao previstas 
remuneragoes que variam entre 16 e 20 mil cruzeiros, cabendo ao 
respective diretor vencimentos de 26 mil cruzeiros, superiores aos 
que o Estado paga aos seus juizes de Direito e promotores piiblicos 
da 4a. entrancia". O autor da nota ainda se estende na analise das 
providencias, apontando o significado estranho ao interesse do ensi- 
no que se Ihes pode emprestar. 

Na Camara Municipal argumentagao identica e expendida pelo 
Vereador Coryntho Baldoino (PL) que, em discurso proferido na 
sessao de 24 de outubro declara que "nao podemos concordar com 
esta municipalizagao do ensino que ai esta, e que ja dissemos por 
varias vezes que ela esta sendo feita meramente como engodo elei- 

(74) O Estado de Sao Paulo de 11 de novembro de 1956. 
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toreiro" e que "o que realmente existe e a constituigao de cabos 
eJeitorais, atraves de substitutas" (75) professoras que a esse titulo 
estavam sendo nomeadas por se ter estancado a ampliagao das series 
f uncionais. 

Na Assembleia Legislativa, dois ou tres deputados, comentam 
a criagao do ensino municipal e as disputas esteries entre o Estado e 
o Municipio por causa de escolas, sem condigoes, ambos os poderes, 
para dar ensino primario verdadeiro a todas as criangas de 7 a 14 
anos. 

A Comissao de Construgoes Escolares pelo seu entao presidente. 
engenheiro Rogerio Cesar Filho, quer tambem contribuir para a so- 
lugao do problema do ensino primario municipal e elabora um pro- 
jeto de distribuigao dos recursos financeiros locais, mas nem am- 
biente propicio encontra para o exame e aceitagao do trabalho pre- 
parado, acompanhado de longa justificativa. Nao havia clima, na 
verdade, para audiencia das vozes experientes e ponderadas (Anexo 
n.0 25). 

Nao obstante as numerosas criticas desfavoraveis a municipa- 
lizagao do ensino em andamento, as autoridades responsaveis nao 
recuam de seus propostitos e, em; fevereiro de 1957, e baixado o de- 
creto n.0 3.464, dispondo sobre a abertura de "credito extraordina- 
rio de Cr$ 100.000.000,00, destinado a ocorrer ao pagamento das des- 
pesas com a instalagao e manutengao do pessoal necessario ao funcio- 
namento de 700 novas escolas primarias municipais". Na justifica- 
tiva da medida, os considerandos aludiam a obrigatoriedade e gra- 
tuidade do ensino primario quando oficial, a nao propiciagao de con- 
digoes favoraveis a colaboragao do Poder Publico no "instalar esco- 
las primarias na proporgao das necessidades do povo — o que nunca 
se fez pela desidia na construgao de predios escolares"; a ineficien- 
cia do sistema de convenios, "eis que a verdadeira solugao seria a 
de ambos os poderes, concomitantemente, construirem, instalarem e 
manterem escolas primarias"; a existencia, em 1955 de apenas 199.478 
vagas para atender a um total de 333.849 menores em idade escolar; a 
chamada, todos os anos da policia "para dispensar gente do povo em 
desespero, a procura de vagas nos grupos escolares do Estado", e a 
situagao em 1957, considerada "de calamidade publica", a vista dos 
"calculos de autoridades em estatisticas demograficas" que estima- 
vam "em 458.366 o total de criangas em idade escolar, no municipio 
da Capital". 

O clima de desassossego e inseguranga que precede os pleitos 
eleitorais e geralmente pouco propicio ao planejamento e a execugao 

(75) Diario Oficial do Estado de 26 de outubro de 1956. 
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de obras duradouras ou a discussao objetiva de problemas da impor- 
tancia e gravidade dos que se pretendia enfrentar e resolver e por 
isso retarda-se a adogao de medidas adequadas a racional organiza- 
gao e a definitiva consolidagao do sistema escolar municipal. 

Criado o ensino municipal, a criagao ira, dai por diante condu- 
zir a agao dos criadores. Dentro da propria Secretaria da Educagao 
e Cultura notar-se-ao divergencias imediatas no tocante a solugao 
proposta para a constituigao dos orgaos administrativos. Tornou-se 
desde logo clara a disputa entre os que pretendiam conferir autono- 
mia ao sistema dentro da Secretaria de Educagao e Cultura e aos que 
desejavam simplesmente subordina-lo ao existente Departamento 
de Educagao, Assistencia e Recreio. 

Ao mesmo tempo, passam as autoridades municipais a sofrer a 
influencia decorrente da atuagao do numeroso contingente de pro- 
fessores admitdos, inicialmente, cerca de 500, mais tarde numero tres 
vezes maior, movimentando largos circulos de pressao eleitoral, vi- 
sando a defender a posigao conquistada no servigo publico municipal. 
Os interessados nao tardam a constituir uma entidade de classe — a 
Associagao dos Professores Municipais — liddrada por elementos ati- 
vos e dinamicos para a defesa de seus interesses ameagados, primei- 
ro, na repetidamente anunciada extingao do sistema, e, logo depois, 
na reivindicagao tambem da garantia que julgava devesse ser a pri- 
meira concedida e mais importante: a da efetivagao pura e simples 
de todos os admitidos, independentemente do anunciado concurso de 
tltulos e provas. De uma politica e legislagao de ensino a uma poli- 
tica e legislagao de pessoal o salto foi rapido. 

E' interessante verificar-se, em empreendimentos da natureza do 
que estamos descrevendo, a passagem gradativa, de pianos e projetos 
de concretizagao de ideias dignas de aprego e respeito, a realizagoes 
as mais pobres, vazias de qualquer conteudo aceitavel. Dividem-se 
os interessados em grupos e sub-grupos, defendendo uns, de um lado, 
e outros, de outro, todos combativamente, direitos e privilegios nem 
sempre consentaneos com as iniciais finalidades propaladas do servi- 
go instituido. 

A 15 de fevereiro de 1957, em ndta sob o titulo de "Advertencia 
oportuna" um grande matutino denuncia o que o jornal denomina 
"perigosas conseqiiencias advindas da desordenada e afoita munici- 
palizagao do ensino publico em Sao Paulo" referindo-se a anunciada 
tentativa de leitura da carta-testamento do ex-ditador, e a multipli- 
cagao dos periodos das escolas primarias estaduais — situagao esta 
que "nao seria tao grave se houvesse conjugagao de esforgos por par- 
te dos dois poderes". O autor da nota pondera, em face desses fatos, 
ser "mister analisar preliminarmente o problema da extensao dos 



— 143 — 

limites da competencia do municipio na esfera do ensino", entrando 
na analise dos dispositivos constitucionais relatives a materia, con- 
cluindo por afirmar que "a Secretaria da Educagao nao agiu com a 
diligencia necessaria na defesa de sens direitos, como orgao capaz 
de zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais em fungao dos 
quais o ensino primario deve ser organizado". 

Durante a campanha que precedeu a escolha do novo Prefeito 
no pleito de margo de 1957, repetidos pronunciamentos dos candida- 
tes relacionavam-se com o ensino primario municipal. Alguns' mais 
prudentes e vagos, outros mais precisos e objetivos, em geral visan- 
do a conquistar as simpatias do eleitorado sujeito a influencia da 
atuagao do municipio no setor da educagao popular. 

3.3.1. — Ensaios baldados de reatamento das relagoes entre o Es- 
tado e o Municipio em materia de ensino 

Apesar de todos os esforgos no sentido de uma produtiva orde- 
nagao das medidas adotadas para a organizagao do ensino primario 
municipal, tornou-se patente, em pouco tempo, o desencontro de in- 
teresses entre os que assumiam posigao de lideranga dos grupos em- 
penhados em auferir beneficios da criagao do sistema escolar local. 
Pode-se mesmo classificar como "de geral confusao" a situagao pre- 
dominante nesse setor das atividades municipais, logo em seguida a 
eleigao do novo Prefeito, Sr. Adhemar de Barros, que vagamente 
prometera em sua campanha a manutengao do ensino primario mu- 
nicipal . Um de seus concorrentes declarara que era pela extingao e 
pela volta aos convenios. 

O Secretario Municipal da Educagao e Cultura convidado pelo 
novo Prefeito — o Prof. Dr. Gofredo da Silva Teles toma como 
uma de suas primeiras providencias ordenar o levantamento geral 
do ensino primario municipal e anuncia propositos de reencetar en- 
tendimentos com o Estado para a restauragao da formula dos conve- 
nios que unia os dois poderes em louvavel cooperagao no enfrenta- 
rem o problema do ensino primario na Capital. 

Depois de algum tempo, upi grupo de tecnicos designado pelo 
titular da Secretaria da Educagao e Cultura precede ao levantamen- 
to das condigdes em que se encontrava o ensino municipal e apos 
quase dois meses de atividades apresenta o resultado de seus traba- 
Ihos. Parte do relatorio da comissao e publicada num vespertine da 
Capital, sob o titulo de "Alarmantes irregularidades no ensino pri- 
mario municipal" (76) contendo dados do maior interesse para o 

(76) Folha da Noite de 1.° de Julho de 1957. 
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conhecimento da situaQao do ensino municipal, menos de um ano 
apos a sua instituiQao. Noticia-se ate uma reuniao do secretariado 
municipal para apreciagao do problema. 

Dois meses antes, sob o titulo nao menos exagerado de "Graves 
irregularidades estariam ocorrendo nas escolas municipais" havia 
saido uma declaragao do proprio chefe da 2a. Regiao Escolar do en- 
sino primario municipal informando que era intengao do novo se- 
cretario fazer um levantamento complete da situgao nas escolas mu- 
nicipais "para uma organizagao mais eficiente do ensino primario 
municipal", declarando que Ihe parecia haver "muita coisa errada 
que precisa ser corrigida" (77). 

Assentou-se, de fato, em principio o reatamento das relagoes en- 
tre municipio e Estado, havendo mesmo troca de pontos de vista e 
visitas entre os titulares das pastas de negocios da Educagao, do Esta- 
do e do Municipio. Desses entendimentos ha minucioso e objetivo 
lelato nas declaragoes em que o entao Secretario da Educagao do Es- 
tado, Ministro Vicente de Paula Lima, esclarece em entrevista "ha- 
ver procurado seu colega da Prefeitura para uma troca de ideias so- 
bre o assunto". E acrescenta: "Sinto que esta chegando a hora de 
programar a solugao da escola primaria para o ano letivo de 1958. 
Essa solugao baseia-se em levantamento estatistico do crescimento 
da populagao escolar e no encontro de predios necessaries para abri- 
gar as novas escolas. E', portanto, problema que precisa ser atacado 
com a necessaria antecedencia. Para planejar a sua agao, o Estado 
precisava conhecer a opiniao da Prefeitura a respeito. Foi o que fui 
fazer na Secretaria da Educagao e Cultura da Municipalidade. Come 
esperava, encontrei o Professor Gofredo da Silva Teles Junior 
perfeitamente compreensivo quanto a necessidade de entendimentos, 
em termos altos, entre o Estado e o Municipio, para solugao do pro- 
blema, comum aos dois poderes. Debatida a questao em suas linhas 
gerais, aventou-se a ideia da renovagao do convenio, que ja produ- 
ziu magnificos resultados no passado, com a construgao de predios 
pela Prefeitura e a organizagao da rede escolar pelo Estado. 

Quanto a municipalizagao do ensino mantemos, em tese, o nosso 
ponto de vista favoravel, expresso, alias, quando o problema se apre- 
sentava da forma mais favoravel possivel ao Estado nos fins do ano 
passado. 

No estagio em que nos encontramos, a solugao do ensino prima- 
rio nesta Capital e ainda de natureza rudimentar, pois se resume 
imicamente no numero e distribuigao dos predios. A ideia da mu- 
nicipalizagao, que esposo em tese, teria, se adotada para a Capital, 

(77) Folha da Manha de 8 de maio de 1957. 
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de ser levada tambem a todo o Estado, mas progressivamente, me- 
diante processo de adaptagao. Atualmente, a solugao do problema 
de ensino e unicamente de associagao de esforgos" (78). 

Inquirido sobre o comportamento do Estado, no caso de o muni- 
cipio nao desejar associar-se para solugao do problema no proximo 
ano letivo, informou o Secretario da Educagao que a sua Pasta daria 
prosseguimento ao programa iniciado no ano anterior, quando a Pre- 
ieitura se afastou e passou a aplicar os recursos de que dispunha na 
criagao de sua propria rede escolar. 

"A experiencia entao adquirida pelo Estado" — continuou o Se- 
cretario da Educagao — "foi muito util e permitira manter o ritmo 
de construgoes de forma a enfrentar as necessidades. Entretanto, 
reputo insensata a repetigao dessa dispersao de esforgos, e recursos 
na construgao de predios escolares e na manutengao de uma rede 
escolar concorrente. De-nos o Municipio os bons, os excelentes pre- 
dios que esta em condigoes de nos dar e o Estado continuara dando 
as criangas paulistas a eficiencia indiscutivel do seu sistema escolar, 
que nao e o resultado de uma improvisagao, mas da experiencia e 
competencia daqueles que, durante tantos anos, construiram o siste- 
ma educacional de Sao Paulo. Afinal, estamos vendo proclamados 
hoje, por todos, os mesmos defeitos que apontavamos ha muitos me- 
ses no ensino municipal, pelo seu carater de improvisagao e, sobre- 
ludo, pelo sentido politico que presidiu a sua organizagao. Nessa fase, 
mesmo colhido de surpresa, o Estado pode mostrar a eficiencia de 
sua rede escolar, pois, de acordo com o levantamento estatistico pro- 
cedido pela Secretaria da Educagao, foram acolhidas, neste ano, to- 
das as cnangas que procuraram as nossas escolas primarias". 

O assunto aparece diariamente na imprensa da Capital, tendo 
sido tambem, em varias ocasioes, objeto de comentarios radiofoni- 
cos e de debates em mesas redondas de televisao. 

Um mes apos a entrevista do Secretario da Educagao, um matu- 
tino estampa declaragoes do prefeito municipal eleito sr. Adhemar 
de Barros (79), comparando o ensino municipal a "um saco de ga- 
tes" e declarando pretender "levar avante a ideia da municipaliza- 
gao", para o que "a prefeitura estudara novo convenio com o Estado"; 
querer "o poder municipal empregar 10% de sua renda na constru- 
gao de predios escolares e outros 10% na manutengao do ensino pro- 
priamente dito"; poder "a prefeitura entregar predios ao governo 
estadual, mas isso nao sera uma norma de conduta". 

(78) O Estado de Sao Paulo de 2 de Junho de 1957. 
(79) Folha da Manha, de 3 de Julho de 1957 . 
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Juntamente com o pronunciamento do Prefeito, os jornais divul- 
gam entrevista em que o Secretario da Educagao e Cultura, Prof. 
Dr. Gofredo da Silva Teles, assevera: "Quando assumi a Secretaria, 
antes de conhecer exatamente o que era o ensino primario municipal, 
acreditava que suas falhas eram muito mais numerosas do que real- 
mente sao. O ensino primario municipal e uma grande realidade 
dentro de Sao Paulo. Quanto ao Piano elaborado por nos, levamos 
em conta, de inicio, duas realidades fundamentals que nos serviram 
de base. Em primeiro lugar a natureza essencialmente municipal 
do ensino primario, e, em segundo lugar, as possibilidades finance!- 
ras do municipio". Mais adiante, acrescenta, ilustrando o seu pensa- 
mento: "Note-se que dentro do territorio nacional, o Estado que apre- 
senta o melhor ensino primario e o Rio Grande do Sul. Qual sera a 
chave de tao notavel progresso nesse Estado? Nao temos duvida em 
que a resposta a essa pergunta esta no fato altamente elucidative que 
o Rio Grande do Sul e o unico Estado brasileiro que municipalizou 
oficialmente seu ensino primario. Tenho a mais segura convicgao de 
que havendo a Prefeitura de Sao Paulo tornado o rumo da oficiali- 
zagao do ensino primario, nao devera nunca mais extingui-lo, sob 
pena de retroceder no caminho de sua Historia" (80). 

Entrementes, e divulgado o "piano para o ensino primario mu- 
nicipal" (Anexo n.0 26)i elaborado a vista do levantamento da situa- 
gao encontrada e das disposigoes reveladas pelas autoridades locals 
no sentido da manutengao do sistema criado. 

O levantamento havia revelado "apos cuidadoso e dificil traba- 
Iho" que "o sistema de escolas do ensino primario municipal com- 
preendia: 8 grupos escolares com 148 classes; 21 parques-escola com 
84 classes; 608 escolas isoladas e 493 escolas agrupadas com 1.132 
classes. O total de classes e de 1.364", regidas por igual numero de 
professores. 

"Os servigos administrativos do sistema escolar municipal com- 
preendem: 1 chefe do ensino primario, 4 chefes de regiao, 24 inspe- 
tores, 40 diretores, 9 auxiliares de diregao, 16 auxiliares de chefe de 
regiao, 11 professores no servigo de expediente, 14 professores no 
servigo de Orientagao Pedagogica, 9 professores no Servigo de Assis- 
tencia Escolar, 4 funcionarios no Servigo de Ponto e 4 funcionarios 
no Servigo de Estatfstica". 

A matricula nas escolas municipais era a seguinte: "26.508 alu- 
nos do sexo masculine, e 24.375 do sexo feminino, num total de 
50.883 criangas de seis a doze anos de idade. Das escolas isoladas 
em funcionamento, cerca de 250 devem ser fechadas com urgencia, 

(80) Folha da Manha de 3 de Julho de 1957. 
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pelas irregularidades que apresentam (local improprio, area insu- 
ficiente, frequencia baixa, alunos sem idade escolar, etc.). Grande 
numero de escolas isoladas funcionam em predios alugados pela 
propria professora. Quanto ao numero de criangas que continuam 
sem escola primaria, nao parece exagerado estima-lo em cem mil. 

"Da eloquencia desses fatos e numeros", assinala o relatorio, 
"uma verdade inicial emerge, irrefutavelmente: nem o Estado, nem 
o Municipio estao atualmente em condigoes de enfretar sozinhos 
com possibilidade de resolve-lo, o problema de dar escola primaria a 
todas as criangas do municipio". 

O piano se desdobra na abordagem de questoes como a das pos- 
sibilidades financeiras do municipio para manutengao de um sistema 
escolar, a das ideias de varios autores brasileiros de estudos preco- 
nizando a municipalizagao do ensino, e da municipalizagao do ensino 
em outros paises, e outras. 

Entretanto, continua o debate na imprensa e as indecisoes ou as 
decisoes contraditorias marcam a agao das autoridades locais; o en- 
sino municipal continua a criar dias intranquilos para os que nele 
ingressaram. 

Enquanto se noticia a inauguragao de novas confabulagoes en- 
tre as autoridades estaduais e municipais, nao cessam ataques de re- 
presentantes ou elementos de um e outro governo. De um lado, na 
Assembleia Legislativa, o deputado Gomes dos Reis passa a criticar 
a municipalizagao, tachando-a de improvisada e demagogica (81). 
De outro, o chefe do Gabinete do Secretario de Educagao e Cultura, 
sr. ftalo Fitipaldi — que mais tarde vira a ser titular dessa pasta — 
revida os ataques ouvidos no' Palacio "9 de Julho" criticando as de- 
ficiencias conhecidas do ensino estadual (82). Os dois secretaries de 
Educagao, o do Estado e o dd Municipio, voltam a falar aos jornais, 
defendendo cada um a posigao do poder que representavam, mas 
reiterando propositos de entendimento (83). 

Tais propositos, pouco depois, redundam no acerto sobre a cria- 
gao, na primeira quinzena de setembro, de uma comissao mista en- 
carregada de estudar o ensino primario na Capital. 

As duas secretarias expedem comunicados a respeito da materia 
e dos entendimentos, sendo designados tres representantes do Esta- 
do e tres da Prefeitura para constituirem a.referida comissao, que 
teria a incumbencia de proper as medidas julgadas adequadas a ra- 
pida e cabal solugao do problema. 

(81) Diario Oficial do Estado de 1.° de Setembro de 1957. 
(82) Folha da Noite de 7 de Setembro de 1957. 
(83) Folha da Mannha de 7 de Setembro de 1957. 
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A missao atribuida ao grupo assim constituido, sem prejuizo da 
manutengao do ensino primario municipal ate os limites permitidos 
pelos recursos da municipalidade, era o seguinte: 1) Estudar as pos- 
sibilidades de entrosamento entre as atividades do municipio e as 
estaduais; 2) Elaboragao de um possivel acordo entre as duas admi- 
nistragoes; 3) Apreciagao dos casos concretes de interesse comum 
entre o Estado e o Municipio, decorrentes da instalagao do sistema 
municipal, casos para cuja solugao a Comissao deveria funcionar 
como um tribunal. 

Iniciados os trabalhos, segundo o noticiario divulgado, consta- 
tou-se que deveria ser considerado evidente, desde logo, que o maior 
entrave a solugao do problema do ensino primario na Capital resi- 
dia na falta de predios para as escolas, decidindo-se a Comissao Mis- 
ta pela "elaboragao de um piano de novas edificagoes, bem como de 
novas tentativas para obtengao dos recursos necessaries a constru- 
gao de novos predios destinados a substituir os 750 galpoes de emer- 
gencia — de madeira — espalhados pela cidade", bem como "que 
nao se construirao mais esses tipos de unidades escolares, a nao ser 
em casos excepcionais, pois sao pouco recomendaveis". Patenteou-se, 
durante as reunioes, que a Prefeitura nao desejava abrir mao do 
sistema que organizara. Aconselhavam-se medidas para dirimir as 
duvidas nos locais onde existissem escolas estaduais e municipais, 
com a transferencia, troca ou divisao dos grupos de alunos. Sugeriu- 
se o aproveitamento dos professores municipais excedentes, nos par- 
ques infantis que se ressentiam de falta de pessoal, ficando tambeni 
assentadas varias medidas para eliminar e limitar a adogao do regi- 
me de quatro turnos em varios estabelecimentos de ensino estaduais. 

Junto ao Secretario de Educagao e Cultura e ao Prefeito, dizia- 
se que trabalhavam forgas interesadas em desgastar as suas suges- 
toes para que nenhum acordo fosse alcangado. E a propria Comissao 
demonstrava sentir-se sem o necessario apoio para prosseguir o seu 
trabalho, desde que seus alvitres nao eram tornados em considera- 
gao. A certa altura, houve mesmo ameaga de dissolugao do grupo, 
que se julgava desprestigiado pelas autoridades municipais. Dispu- 
ta-se na imprensa sobre essa situagao. "A Prefeitura", afirmava-se 
em alguns circulos, "nao estava interessada em ceder predios ao Es- 
tado, nem desejava sua colaboragao para terminar os em constru- 
gao". 

Tornaram-se, portanto, baldados os esforgos de reconciliagao e 
de retomada das antigas posigoes. As atividades da Comissao Mista 
nao foram julgadas suficientemente concludentes no concernente as 
medidas a ser postas em pratica para que sg recompusesse a frente 
Estado-Municipio em relagao ao ensino primario. Desejava o Esta- 
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do a volta a situagao configurada nos convenios, segundo os quais as 
responsabilidades, grosso modo, assim se dividiam: 

a) Construgao e mobiliario de novos predios a cargo da Prefei- 
tura; 

b) Criagao de classes, nomeagao e pagamento do pessoal, a car- 
go do Estado. 

Por sua vez, tendo ja o seu sistema criado, com mil e quinhentas 
unidades, nao encontrava meios a Prefeitura de desfazer-se do en- 
cargo que se tornava cada vez mais complexo, pesado e incomodo, 
de organizar em bases adequadas, um sistema escolar proprio. A so- 
ma de interesses envolvidos no quadro do numeroso pessoal admitido, 
ainda que a titulo precario, era um entrave dificil de ser removido. 
Some-se a tudo a atividade da AssociaQao de Professores recem-fun- 
dada, com o proposito de nao permitir o sogobro de pianos de seus 
dirigentes tendo em vista a consolidagao das posigoes ja ocupadas e 
de promover propaganda da municipalizagao em marcha, que tinha 
por si, em tese, a simpatia e o apoio de tantas e tao autorizadas vozes 
do pais. Acrescentem-se novos fatores de protelagoes, ardilosas ou 
nao: a inseguranga dos membros da Comissao Mista — todos favo- 
raveis a municipalizagao e incapazes de optar por qualquer outra 
solugao ainda que diante de uma realidade desfavoravel; a fragilida- 
de das bases de entendimento entre os executives estadual e muni- 
cipal que se colocavam reiteradamente em linhas de agao divergen- 
tes para realizagao de seus respectivos programas no campo admi- 
nistrativo como no politico partidario; o clima de disputas entre os 
dois governos que os colocava indefectivelmente em posigao de fo- 
calizar um as deficiencias do outro, ou de se atribuirem, miituamen- 
te, propositos deliberados de criar um ao outro toda a sorte de difi- 
culdades e embaragos, como se ambos nao fossem esferas diferentes 
de poder publico. 

Assim, e por todas essas razoes, a Comissao Mista encerrou suas 
atividades com a inocua verificagao posta mais ou menos nos seguin- 
tes termos: 

a) O sistema de ensino municipal deveria ser mantido; 
b) O Estado e o Municipio nao devem colocar-se em situagao 

antagonica, mas agir no sentido da mais estrita colaboragao no to- 
cante a instalagao de unidades escolares de ensino primario, delimi- 
tando tao precisamente quanto possivel suas areas territoriais de 
agao; 

c) No inicio do ano letivo seguinte, por ocasiao das matriculas, 
os casos de conflito de interesse deveriam ser estudados concreta- 
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mente e decididos a luz dos dados objetivos configuradores da st- 
tuagao. 

Para que se tenha a clara compreensao das dificuldades que de- 
terminaram as conclusoes acima apontadas, basta se atente para o 
conteudo de entrevistas, artigos, noticias e comentarios estampados 
nos mais responsaveis diarios da Capital, durante os meses de agos- 
to e setembro de 1957. 

Ao noticiar a constituigao da Comissao Mista, declarava o Se- 
cretario Municipal de Educagao e Cultura: "esta praticamente as- 
sentado o restabelecimento do convenio escolar entre o Estado e a 
Prefeitura com o objetivo de enfrentar o problema do ensino prima- 
rio em nossa Capital". (...) Nos proximos dias devera ser consti- 
tuida uma Comissao Mista integrada por representantes da Prefei- 
tura e do Estado a fim de elaborar as bases de tal convenio, cujos 
resultados pretendem sejam apresentados ja no im'cio do proximo 
ano letivo". (...) "As bases desse convenio, provavelmente, serao as 
normas anteriores com algumas modificagoes que serao apreciadas 
pela referida Comissao. Uma coisa, porem, e quase certa, a Prefei- 
tura continuara construindo edificios e o Estado se encarregara de 
manter os estabelecimentos" (84). 

Mais adiante, ante a indagagao sobre se a celebragao do conve- 
nio nao implicaria na supressao do piano da Prefeitura de municipa- 
lizar o ensino, acrescentou: "Pelo contrario. Paralelamente no con- 
venio iremos ampliando de forma gradativa a rede de ensino muni- 
cipal . Isto porque a municipalizagao feita na administragao passads, 
esta trazendo bons resultados. Alias, a municipalidade esta de acor- 
do com a linha historica e com a tradigao do ensino em nosso pais. 
Entendo que a unica maneira de se dar escolas a todas as criangas 
que delas necessitam e entregar o problema aos municipios. A cen- 
Iralizagao desse ensino unicamente nas maos do Estado, como atual- 
mente acontece, nao da bons resultados, como, alias, esta provado". 

Em face de outra pergunta, respondeu: "O Municipio da Capital 
nao esta ainda preparado para enfrentar sozinho o problema do en- 
sino primario. O mesmo acontece com o Estado. Em face disso, a 
solugao ideal e a conjugagao de esforgos dos dois governos o que so 
podera ser feito atraves de um convenio". 

"Com o correr dos anos, entao, a Prefeitura, com a experiencia 
que vai adquirindo com as escolas municipais e com a melhoria de 
suas condigoes financeiras, podera pensar em arcar sozinha com 
aquela responsabilidade". 

(84) Folha da Manha de 18 de Setembro de 1957. 
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Instalada a comlssao mista, extensa noticia logo depois dava 
conta de suas atividades: 

"Encontram-se em pleno andamento os trabalhos da Comissao 
Mista para Estudos do Problema do Ensino Primario na Capital, 
constituida de representantes do Estado e Municipio, que, anteon- 
tem, realizou a sua 4a. sessao. 

Conforme ja tivemos oportunidade de informar, nestas primeiras 
reunioes os trabalhos se resumem no levantamento geral da situagao 
do ensino nesta Capital e no exame do problema sob os varies an- 
gulos, isto e, numero de criangas matriculadas, situagao das escolas, 
acomodagoes existentes, predios novos, conveniencias de absorgao, 
pelo Estado ou pelo Municipio, desta ou aquela escola etc. 

Os entendimentos prosseguem satisfatoriamente, havendo per- 
feita compreensao do problema, por ambas as partes, que ja estao 
entrando na analise de caso por caso. Assim ocorreu, por exemplo, 
com as classes primarias que funcionavam na Vila Manchester, na 
qua! a Prefeitura construiu e instalou um magnifico Grupo Escolar, 
perfeitamente aparelhado para ministrar o ensino. Nas proximida- 
des desse estabelecimento existe um velho galpao escolar onde tam- 
bem funcionam classes a cargo do Estado, mas sem as condigoes ofe- 
recidas pelo grupo escolar do Municipio, que tern capacidade para 
receber mais alunos. Evidentemente, neste caso, como salientou um 
dos representantes do Estado na Comissao Mista, a Secretaria da 
Educagao passara os alunos a seu cargo para o nucleo do ensino 
municipal, que ficara com a Prefeitura. 

Cumpre anotar que os seis membros de que e constituida a ci- 
tada comissao sao inteiramente favoraveis a municipalizagao do en- 
sino . O esforgo que se faz no momento para entrosar uma rede com 
outra nada tern a ver, porem, com esse ponto de vista da comissao; 
mas esse esforgo e atualmente imprescindlvel para dar escolas a 
crianga paulistana, pois que nem o Municipio nem o Estado estao 
em condigoes de, isoladamente, dar solugao ao problema do ensino 
na Capital. Por ora, pretende-se, apenas, uma conjugagao de esfor- 
gos, para possibilitar solugao para as matrlculas, pelo aproveitamen- 
to de ambas as redes escolares existentes, sem prejulzo porem da 
ideia da municipalfzagao do ensino, que, com o tempo, devera ser 
desenvolvida, gradualmente pela Prefeitura". 

Quase ao mesmo tempo a imprensa registrava novas declara- 
goes do Secretario da Educagao e Cultura da Municipalidade. De 
uma feita afirmava que "o ensino municipal e de qualidade supe- 
rior ao ministrado pelo Estado, e que fazia essa declaragao sem 
qualquer medo de erro". Manifestou-se a seguir "de pleno acordo 
com o prefeito da Capital no discordar da conclusao da comissao mis- 
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ta no que respeita a entrega de predios escolares construidos pela 
Prefeitura ao Governo do Estado". "So poderiamos ceder os predios 
que nao nos fossem fazer falta, o que so se poderia verificar depois 
de acurado exame, o que nao se deu". 

De outra feita, inquirido pela reportagem, respondeu que "a 
dificuldade para o bom exito do convenio escolar repousava total- 
mente na cessao ao Estado dos predios onde estavam funcionando 
escolas primarias municipais, embora nao reputasse esse um obsta- 
culo intransponivel, se se verificasse que o bom exito do convenio 
e o interesse das inumeras criangas de curso primario dependessem 
dessa questao. Como se sabe, afirmou, "a Prefeitura, de sua parte, 
propos tambem ao Estado ficar com os professores e os alunos tam- 
bem" e que entao nao haveria mais a dificuldade da Prefeitura na 
cessao dos ditos predios ao Estado. 

Continuavam os jornais a assinalar os percalgos e escolhos que 
a Comissao Mista vinha tendo de enfrentar no mar tormentoso dos 
acontecimentos do ultimo quadrimestre daquele ano, situagao que 
se refletia claramente inclusive nos comunicados distribuidos a im- 
prensa pelos gabinetes dos Secretaries de Educagao do Estado e do 
Municipio. O grupo de representantes dos dois governos interessa- 
aos vinha trabalhando muito, mas o terreno estava minado. 

Estava selado realmente o destino dos estudos promovidos e rea- 
lizados pela Comissao Mista. A inseguranga e confusao que se ha- 
viam criado em torno dos debates entre os defensores dos interesses 
do Estado e os do Municipio aumentou. O Municipio obstinou-se em 
nao entregar os predios e em manter o sistema que criara. O Esta- 
do estipulava a entrega dos predios como condigao inicial para o 
prosseguimento dos entendimentos e se recusava a encampar o qua- 
dro de professores municipais contratados. 

Assim termina o ano de 1957 adotando cada poder as suas pro- 
prias providencias. O Secretario de Educagao e Cultura da Prefei- 
tura declarando que: a) criagao do ensino municipal constituira. 
"sem duvida, o ponto alto da administragao passada"; b) que nao 
obstante "algumas falhas tenham sido verificadas" a municipaliza- 
gao do ensino Ihe parecia "a unica maneira de se proporcionar a po- 
pulagao em idade escolar os meios necessaries e adequados para a 
sua formacao; c) "o ensino primario tern que ser descentralizado, 
nao pode ficar indefinidamente nas maos do governo estadual"; d) 
"esses fatos nao impedem que o governo da cidade colabore com o 
estadual no sentido de sanar de uma vez o grave problema do ensino 
primario na Capital" (85). De sua parte, o Secretario de Educagao 

(85) Folha da Manha de 30 de Setembro de 1957. 
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do Estado determina providencias no sentido de que os orgaos com- 
petentes de sua pasta ataquem o problema da falta de predios esco- 
lares na Capital, oficiando nesse sentido ao chefe de Servigo do En- 
sino Primario. Essa providencia nao afastava, a seu ver, entretan- 
to, a possibilidade de entendimentos com a Prefeitura. 

Por outro lado, na edilidade continuavam os debates sobre a ofi- 
cializagao do ensino primario. Em novembro de 1957 havia surgido 
o parecer 111-57 da Comissao de Educagao e Cultura (86) propondc 
um substitutivo, o prirneiro de uma serie de tres, ao Projeto 331-56, 
considerado, "em suas linhas gerais, racional e oportuno", visando, 
no entanto, a criar "um orgao por demais complexo e oneroso". O 
substitutivo, acompanhado de um organograma para dar ideia geral 
da estrutura proposta para a administragao municipal do ensino, e 
seguido de uma tabela de cargos e fungoes em numero maior que os 
do projeto uriginal, se alonga por quase trinta artigos, alguns dos 
quais minuciosos em medidas e providencias de ordem regulamentar 
quando nao inteiraraente estranhas aos fins especificos em vista. 
As disputas sao tantas e tantos os interesses revelados em torno do 
projeto que, ao Prefeito, nao resta outra alternativa senao a de ten- 
tar provocar o adiamento da solugao do problema com a sua estra- 
tegica retirada da pauta, pedido que formaliza em meados de dezem- 
bro. A alegagao justificativa da medida solicitada pelo chefe do exe- 
cutive municipal a Camara era a da necessidade de reexame da pro- 
posigao inicial, "uma vez que as repartigoes competentes da Prefei- 
tura precisavam estudar novamente a materia em face de aspectos 
que nao foram devidamente considerados na ocasiao em que a men- 
sagem foi encaminhada". 

Na discussao preliminar do pedido do Prefeito afirma-se que os 
vereadores contraries ao atendimento o eram "por terem colocado 
dezenas de professoras no ensino primario, as quais, mediante a sim- 
ples aprovagao do projeto seriam automaticamente efetivadas". 

Revelava ainda o noticiario "que quando se discutia a materia 
na Camara Municipal, as galerias daquela casa legislativa ficavam 
literalmente tomadas por professores municipals. Alguns vereadores 
entenderam ser "essa presenga em massa uma pressao" (87). 

A Camara recusa-se a atender ao pedido do Prefeito, mas as dis- 
cussoes do projeto vao passar a sofrer sucessivos adiamer'tos e pro- 
telagoes, em virtude de varios fatores, entre os quais cumpre desta- 
car a divisao dos edis em grupos definidos como situacionistas e 
oposicionistas em relagao ao Prefeito; a divisao da Camara em favo- 

(86) Diario Oficial de 8 de Novembro de 1957. 
(87) Folha da Noite — Diario Oficial de 12 de Dezembro de 1957. 
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raveis €? contrarios relativamente a legalizaQao do ensino municipal, 
mesmo sem que razoavel numero de vereadores chegue a alcangar 
seguro conhecimento do assunto em suas origens, importancia, opor- 
tunidade, repercussoes e conseqiiencias; a agao contraditoria de gru- 
pos de pressao constituidos de elementos do funcionalismo da Pre- 
feitura ou a ele agregados, todos com interesse em posigoes de man- 
do no ensino municipal e a multiplicidade de interesses envolvida 
nos dispositivos em que se desdobrava o projeto, elaborado, na rea- 
lidade, com mais de um objetivo, isto e, nao apenas com o de regula- 
rizar a situagao criada com a instituigao do ensino primario munici- 
pal ou dar-lhe estrutura legal. 

O ano seguinte de 1958 inicia-se sob o signo favoravel com o 
anuncio de novos propositos das autoridades estaduais e municipals 
em favor de uma "entente cordiale" em materia de ensino primario. 
Acorda-se que os novos entendimentos passem a ser conduzidos, da 
parte do municipio, por um chefe de servigo do Departamento de 
Educagao, posto esse alto funcionario do Estado a disposigao da Pre- 
feitura. Assim e que, apos um encontro pessoal do Secretario de Es- 
tado dos Negocios da Educagao com o Prefeito Municipal, e designa- 
do para a Chefia do Ensino Primario Municipal, o chefe de Servigo 
de Expansao Cultural do Departamento de Educagao. 

Entre as duas secretarias de Educagao, do Estado e do Municipio, 
leiniciam-se contatos, revisoes de antigos entendimentos, buscas de 
novas solugoes. 

Diretor Geral do Departamento de Educagao, durante alguns 
meses, em 1958, pudemos seguir de perto os acontecimentos, partici- 
pando dos esforgos realizados para o encontro de uma linha de rau- 
tua conveniencia e previo acordo entre o Estado e a Municipalidade 
da Capital. No inicio do ano, quando esses fatos se deram, o primei- 
ro problema a enfrentar era o da demanda de matricula nas unida- 
des escolares, estaduais e municipals. Embora houvesse, nas reu- 
nioes de delagados de ensino e chefes de servigo, promovidas no 
Departamento de Educagao, quern preconziasse o retomo as disputas 
em tonrn de predios e da extingao do ensino municipal ou sua en- 
campagao pelo Estado, conseguimos na presidencia das reunioes que 
as discussoes no momento se ativessem a simples distribuigao, pelas 
escolas, da populagao infantil em idade escolar. Como fruto dessa 
orientagao foi possivel evitar-se, no inicio do ano letivo, a disputa, 
na imprensa e entre autoridades estaduais e municipals, em tome 
de criangas sem matricula, embora pequeno "deficit" de lugares 
ainda fosse constatado agora nao mais devido ao numero de unida- 
des de 40 alunos, mas a sua localizagao. Os jomais, porem, ja noti- 
ciavam a criagao de novas unidades, municipais ou estaduais, onde 
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se fizessem necessarias; estampavam comunicados do Departamento 
de Educagao noticiando o afastamento do "esplrito de concorrencia 
entre o ensino publico municipal e o Estado e o predominio da tese 
da cooperagao para solugao do probiema; informando que haviam 
sido realizadas "reunioes em todas as delegacias da Capital, de dire- 
tores de grupo escolar e o estudo da situagao em cada caso", desta- 
cando-se nao haver qualquer disputa em torno de alunos, mas sim o 
empenho conjunto de dar, a todos, a escola que reclamam. Assim, 
onde nao pudesse ser instalada uma escola estadual, seria instala- 
da uma municipal e vice-versa. Enquanto isso, o Chefe do Ensino 
Municipal declarava: "Praticamente nao houve excedentes de ma- 
tricula nas escolas do Municipio. O levantamento, revelou apenas a 
existencia de grupos de alunos tao pequenos que nao podem formar 
com eles novas classes. Atuaimente o numero de alunos matricula- 
aos nas diversas escolas municipals e de 52 mil. Conseguiu-se um 
aumento de mais 6 mil matriculados em relagao ao ano passado, de- 
vido ao remanejamento feito no principio do ano. Havia entao 300 
escolas isoladas criadas na administragao anterior e que nao podiam 
continuar existindo. As professoras e que geralmente pagavam do 
proprio bolso os alugueis das salas e estas funcionavam em gara- 
gens, nas casas particulares, em condigoes as mais precarias. Mui- 
tas gravitavam em torno dos grupos escolares estaduais, como pro- 
curando fazer-lhes concorrencia. Dessas 300 escolas, 200 foram su- 
primidas pela transferencia para novas instalagoes dos alunos que as 
frequentavam. Existem ainda alguns desses nucleos em pontos bem 
afastados da periferia. Nao nos e possivel, por enquanto, dar uma 
destinagao melhor a tais escolas isoladas, mas oportunamente isso 
sera feito" (88). 

Vencida a etapa preliminar do inicio do ano letivo, o ensino pri- 
mario municipal vai enfrentar o impacto de novos fatores de per- 
turbagao, num ano de permanente agitagao politica, alem dos a que 
estava sujeito na intimidade da propria administragao municipal. 

Em menos de dez meses a pasta municipal da Educagao teve 
quatro titulares: o Prof. Dr. Gofredo da Silva Teles, de 12 de abril 
de 1957 a 28 de Janeiro do ano seguinte; o Sr. Osvaldo Silva, de 24 
de margo a 7 de junho; o Sr. Italo Fitipaldi, de 12 de junho a 10 de 
setembro e o Sr. Joao Gomes Martins Filho, a contar de 12 de setem- 
bro a data limite de encerramento deste trabalho, 3 de outubro de 
1958. No discurso de posse de cada nova Secretario o ensino muni- 
cipal era alvo de especial destaque, todos prometendo sua manuten- 

(88) Dos jornais de 21.2.58. 
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gao, mas aludindo tambem ao reexame da possibilidade de convenio 
com o Estado. 

3.3.2 — Debates em torno do projeto 331-56 

Na Camara, os assuntos relatives a municipalizagao do ensino 
primario e ao projeto 331-56 sao repetidas vezes debatidos sendo a 
votagao deles sucessivamente protelada, dando origem, em abril, a 
constituigao de uma Comissao Especial de vereadores para* conheci- 
mento da verdadeira situagao do Ensino Primaria, e, ao mesmo tem- 
po, a apresentagao de sucessivos substitutivos. 

Ouvida novamente pela imprensa no inicio do ano, a vereado- 
ra Helena Iraci Junqueira declarava que "no setor do ensino prima- 
rio o atual chefe do Executive so criara classes de urgencia. Foi rea- 
lizada uma revisao da rede de "Escolas" (que nao passam de classes 
isoladas, na sua maioria espalhadas por todos os bairros, inclusive 
os do centro)". 

Indagada se disso decorrera resultado positive, respondeu que 
"resultou na extingao de algumas, no melhoramento das instalacoes 
de outras, na utilizagao de predios novos construidos pela Comissao 
de Construgoes. Quanto a entendimentos com o governo estadual, 
continuamos na estaca zero, o que constitui fator altamente negati- 
ve na solugao do problema. 

Quanto a um piano de estruturagao, foi enviado pelo chefe do 
Executive, o projeto 331-56. As divergencias entre o grupo da si- 
tuagao da edilidade e grandes pressoes de elementos na administra- 
gao municipal, impediram que o projeto tramitasse normalmente 
pela Camara. 

O Executive solicitou sua devolugao, o que nao foi concedido 
pela Camara, para melhores estudos. Os interesses politicos partida- 
rios e politico-pessoais sao mais fortes que o interesse publico e o 
assunto continua ponto morto" (89). 

Em maio, surge o decreto municipal 3.875 (Anexos n.0 27) crian- 
do fungoes de professores substitutes e disciplinando essas fungoes, 
sob a alegagao fundamental da "necessidade imperiosa de regula- 
mentar a forma de substituigoes dos professores primarios, a fim 
de nao se interromperem as atividades do ensino, seja no caso de 
faltas, seja quando ocorrem exoneragoes ou dispensas, ou, ainda, no 
caso da criagao de novas unidades e ate o seu regular provimento". 

O decreto estabelecia para as substituigoes no ensino municipal 
regime identico ao vigente no sistema estadual. Assim, cada classe 

(89) A Gazeta de 24 de margo de 1958. 
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podia contar com um substitute, cabendo, as autoridades, a facul- 
dade de admitir, para o quadro de pessoal do ensino municipal, a 
contar daquele momento, mais de mil professores. 

Outras medidas regulamentares foram ainda tomadas para re- 
gularizar o funcionamento do sistema de ensino primario municipal 
tais como "a suspensao gradativa de todas as unidades escolares que 
funcionavam em condigoes precarias, em garagens, salas de residen- 
cias familiares, salas de clubes, etc. (...) o agrupamento das uni- 
dades em predios condignos". 

Anuncia-se, alem de Cursos de Aperfeigoamento para os profes- 
sores, a reuniao de diretores e inspetores e a expedigao de instrugoes 
metodologicas mimeografadas pelo Servigo de Orientagao Pedagogi- 
ca, a construgao do 1.° Centre Educacional de Sao Paulo, em terreno 
do antigo Hipodromo da Mooca, com Parque Infantil, Jardim de In- 
fancia, Escola Vocacional, Biblioteca Infantil, Cinema Educativo, Pis- 
cina e Parque de Recreagao e Jogos" (90). 

3.3.3. — Ensino e Politica 

Logo mais, porem, o panorama alterou-se profundamente com o 
recrudescimento da campanha eleitoral para a escolha do novo Go- 
vernador do Estado, prelio em que o Prefeito surgiu candidate a- 
poiado pelo seu partido e por outros grupos politico-partidarios. 
Com isso, o ensino municipal servia de tema para discussoes e pro- 
messas. Afirmava-se como "coisa pacifica a oficializagao do ensino 
primario no municipio" e prometia-se "a criagao de ginasios muni- 
cipais". 

Apontava-se o realizado (construgao de escolas e galpoes, aqui- 
sigao de ambulancias — uma das quais dotada de Raio-X) como 
penhor de novas realizagoes (Escolas de surdos-mudos, na Aclima- 
gao; Centre Educacional da Mooca abrangendo parque infantil, es- 
cola primaria, escola vocacional, biblioteca, cinema, praga de espor- 
tes, piscina; e Escola Tecnico Industrial da Lapa) (91). 

Em propaganda eleitoral largamente difundida sobre forma de 
pergunta do povo ao candidato-prefeito, este responde alinhando suas 
realizagoes: — "escolas, predios, ginasios, galpoes, piscinas, cozinhas 
escolares". 

Nas vesperas do grande embate nas urnas publicam os matuti- 
nos um longo manifesto do candidato-prefeito dirigido ao Professo- 
rado paulista. Sao desse manifesto (92) estes tres periodos em que 

(90) Diario de Sao Paulo de 13 de agosto de 1958. 
(91) A Gazeta de 14 de agosto de 1958. 
(92) Dos matutinos do dia 30 de setembro de 1958. 
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expressamente aparece referencia a municipalizaQao do ensino; "De- 
sejo tornar efetiva, desta vez, atraves de experiencias concretas. a 
Municipalizagao do ensino, prevista na Constituigao da Republica e 
defendida com tanto ardor, por educadores de renome no cenario 
nacional, como o Prof. Am'sio Teixeira, Diretor do Institute Nacional 
de Estudos Pedagogicos do Ministerio de Educagao e Cultura e Prof. 
Joao de Deus Cardozo de Melo que esposou a ideia depois que vi- 
veu os problemas educacionais paulistas, como Secretario da Edu- 
cagao do meu governo. (...)• 

A Municipalizagao do Ensino que tern varies e indiscutiveis ou- 
tros motivos que a justificam, como meio de combate ao nomadismo 
do magisterio, tao prejudicial a escola, sera, tambem, mais um fator 
de prestigio para os municipios e de garantia de continuidade da 
obra educativa de seus filhos. 

Vamos caminhar para Municipalizagao do ensino, porem com a 
cautela necessaria exigida por um empreendimento complexo dessa 
natureza, para evitar, inclusive, que se repitam em outros Munici- 
pios de Sao Paulo, os desacertos da instituigao intempestiva do en- 
sino Municipal da Capital, sem predios, e sem embasamento, legal 
competente, e que esta reclamando as medidas corretivas que ja de- 
terminei capaz de torna-lo, pela estruturagao, pelo funcionamento 
do sistema e pela boa produtividade da escola, mais uma experiencia 
vitoriosa da municipalizagao do ensino". 

3.4.0. — Situagao do ensino municipal em fins de 1958 

O Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Sao Paulo pela 
sua Divisao de Pesquisas Sociais procedeu a um levantamento da si- 
tuagao reinante no ensino primario municipal em agosto de 1958, 
apurando o seguinte, quanto ao numero de classes, a matricula e 
condigoes de instalagao: 

MATRICULA SEGUNDO A SERIE 

Ano 
la. Regiao 
N.0 Alunos 

2a. Regiao 
N.0 Alunos 

3a. Regiao 
N.0 Alunos 

4a. Regiao 
N.0 Alunos 

TOTAL 
N.0 Alunos 

1° 6 060 7 088 5 214 8 985 27 347 
2.° 3 580 4 811 3 618 5 119 17 128 
3.° 571 1 629 830 1 212 4 242 
4.° 158 533 283 304 1 278 
5.° 72 72 

TOTAL 10 369 14 061 9 945 15 692 50 067 



MATRlCULA SEGUNDO A DURACAO DO PERfODO LETIVO DIARIO 

Horas NUMERO DE ALUNOS 
de 

la. Regiao aula 2a. Regiao 3a. Regiao 4a. Regiao TOTAL 

2:20 291 291 
2:30 74 74 
3:00 2 021 2 217 6 719 10 956 
4:00 7 983 11 235 9 945 8 898 38 061 
4:15 578 578 
4:30 31 76 107 

TOTAL 10 369 14 061 9 945 15 692 50 067 

MATRiCULA SEGUNDO AS CARACTERfSTICAS DO PREDIO ESCOLAR 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50 067 

ALVENARIA 

17 429 

GALPAO 

32 638 

NTJMERO DE CLASSES 

la. Regiao 2a. Regiao 3a. Regiao 4a. Regiao TOTAL 

TOTAL 
DE 

CLASSES 
311 419 342 479 1 551 

DISTRIBUICAO DAS CLASSES SEGUNDO AS CARACTERlSTICAS 
DO PREDIO ESCOLAR 

TOTAL ALVENARIA GALPAO 

1 551 545 1 006 

Media de alunos por classe nas Escolas Municipals = 32,3 
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DISTRIBUICAO DO NUMERO de classes e do NUMERO de alunos 
SEGUNDO O TAMANHO DA ESCOLA 

Media de alunos 
p/ classe N.0 classes N.0 escolas N.0 de alunos 

— 20 22 8 409 
20 — 30 456 72 12 367 
30 — 35 645 99 21 292 
35 — 40 395 49 14 590 
40 — 33 11 1 409 
TOTAL 1 551 239 50 067 

DISTRIBUICAO DE ESCOLAS SEGUNDO O NUMERO DE ALUNOS 

30 3 
30 — 49 20 
50 — 99 43 

100 — 299 122 
j 300 — 1 000 49 
j 1 000 — 
I 

2 

Dados coligidos no Departamento de Educagao da Prefeitura de Sao Paulo. 

* 
* * 

Na Camara, o projeto 331-57 continuava sua lenta tramitagao, 
suscitando debates em que sobressaiam discursos de critica a mu- 
nicipalizagao do ensino ou ao propositado retardamento da votagao 
final. As vesperas do pleito, em sessao extraordinaria do Legislati- 
ve Municipal, realizada no dia 23 de setembro, entram na pauta para 
primeira discussao em globo, o projeto, seu substitutivo, emendas e 
pareceres, despertando a materia longos e acalorados debates (93), 
dos quais medida pratica nenhuma resulta ate a data do pleito, senao 
o aparecimento de dois novos substitutivos (94) semelhantes ao pri- 
meiro e, como este, ambiciosos. 

(93) Diario Oficial de 2 de outubro de 1958 . 
(94) Diario Oficial do Estado, de 26 de setembro e de 1.° de outubro. 
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Enquanto isso, o Chefe de Servigo do Departamento de Educagao 
posto a disposigao da Prefeitura para dirigir o ensino primario mu- 
nicipal tambem encontrava embaragos para exercer essas fungoes, 
ficando ora agregado ao Gabinete do Secretario, ora ao Gabinete do 
proprio Prefeito, em virtude de pressao de grupos e da conturbagao 
da administragao municipal pelos acontecimentos politicos que an- 
tecederam o choque eieitoral de 3 de outubro. 

A Comissao de Construgoes, que sempre se colocara em posigao 
favoravel a volta ao regime de convenios, fora, por sua vez, obrigada 
a reduzir suas atividades aos limites dos escassos recursos colocados 
a sua disposigao dentro das dotagoes constantes do orgamento. Che- 
gou praticamente a manter inativo o seu excelente grupo de trabalho 
porque, no correr do exercicio, o reforgo das verbas de pessoal para 
pagar o professorado admitido exigia o sacrificio das destinadas a 
construgao de novos edificios. 

Era essa, em linhas gerais, a situagao existente a 3 de outubro 
de 1958. 





4.0.0. — CRfTICA E CONCLUS6ES 





4.0.0. — Critica e conclusoes 

Fizemos, no capitulo precedente, o relatorio acerca da criagao 
do ensino primario municipal da Capital do Estado de Sao Paulo, 
precedido de algumas consideragoes introdutorias (Capitulo 1.0.0), 
e de um estudo relative a participagao da municipalidade na solugao 
dos problemas locais de educagao popular e ensino primario (Ca- 
pitulo (2.0.0.). 

Vamos encerrar, agora, o presente estudo, que pretende ser um 
ensaio de interpretagao objetiva, em relativa extensao e profundida- 
de, do Decreto Municipal n.0 3.185, de 2 de agosto, de 1956, com um 
capitulo de analise critica da iniciativa local que, por motives obvios, 
tao desencontrados movimentos desencadeou na administragao pu- 
blica e nos meios educacionais paulistas, sem embora alcangar a re- 
percussao e produzir os efeitos esperados e desejaveis. 

Essa analise compreendera o exame e a apreciagao dos atos e de- 
claragoes oficiais das autoridades, das medidas e providencias que 
adotaram ou determinaram em decorrencia da instituigao do ensino 
primario municipal, exame e apreciagao realizados a luz de uma teo- 
ria da Administragao Escolar como disciplina pedagogica especiali- 
zada. Da analise que vamos empreender, tomando os fatos em sua 
natural seqiiencia e com suas conseqiiencias inevitaveis, decorrerao, 
naturalmente, as conclusoes. Completaremos o capitulo com rapidas 
notas a respeito das relagoes entre antecedentes e conseqiientes, e re- 
flexoes marginais em torno da atitude dos governos do Estado e do 
Municipio, por seus delegados, em relagao ao ensino primario e sua 
transferencia parcial ou total para a orbita dos negocios de interesse 
imediato da comunidade local. Dentro desse quadro, incluiremos, 
ainda, um reexame das implicagoes relativas a municipalizagao como 
problema de descentralizagao de responsabilidade e poderes afetos a 
autoridades publicas no ambito escolar em nosso meio. 

A insistente propaganda, a pregagao permanente dos ideais mu- 
nicipalistas, visando a ampliar os poderes e as responsabilidades das 
autoridades locais e a situagao de desgaste a que haviam chegado as 
relagoes entre o governo do Estado e o governo do Municipio, no 
tocante a problemas do ensino primario nesta Capital, determinaram, 
como era natural e esperado, em certo momento ,no ano de 1956, uma 
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tomada de posigao, por parte do poder executive municipal, pre vista 
como inevitavel pelos observadores imparciais da situagao. Nao se- 
ria demasiado nem improprio acrescentarmos que essa tomada de 
posigao vinha sendo impacientemente esperada por nao pequeno nu- 
mero de pessoas diretamente envolvidas nos acontecimentos. 

A criagao do sistema de ensino primario municipal foi assunto 
ventilado muitas vezes, em diferentes ocasides, e, mais freqiiente- 
mente, desde que a receita municipal de impostos passou a impressio- 
nar a todos, pelo vulto de seu ritmo de crescimento, fazendo crer 
que a administragao local estaria ganhando um "status" financeiro 
capaz de capacita-la a manter o seu proprio sistema escolar. Oficial- 
mente, porem, a municipalizagao do ensino primario so apareceu, ti- 
midamente proposta, no texto da minuta, elaborada de comum acor- 
do pelos governos do Estado e do Municipio, nas negociagoes do ter- 
ceiro convenio escolar, para ser encaminhada a Assembleia Legisla- 
tiva e a Camara de Vereadores, ali por volta de 1951. Mas foi justa- 
mente essa timida proposta uma das razoes que determinaram o 
abandono da formula da progressiva municipalizagao, para que os 
dois executives interessados voltassem a firmar, em 19 de novembro 
de 1953, um tacito retorno ao regime de cooperagao, nos estritos mol- 
des dos dois convenios anteriores. 

Nao funcionou o legislative municipal, contudo, dentro dessa 
linha de orientagao e, com a conquista, pelo municipio de Sao Paulo, 
da autonomia para eleigao direta do seu prefeito, agitaram-se forte- 
mente os meios politicos, dando surgimento a disputas em torno de 
interesses partidarios antagonicos, envolvendo autoridades em 
exercicio, municipals e estaduais, bem como partidos, facgoes, gru- 
pos e correntes de opiniao, de tudo resultando a nitida quao lamenta- 
vel oposigao entre um e o outro governo, situagao que ate hoje per- 
dura com inegaveis prejuizos para o povo. Do estado de relagoes 
criado, ao definitive rompimento da formula de acordo e a criagao 
do sistema municipal de ensino, foi um passo. 

A analise critica do processo adotado pelas autoridades respon- 
saveis na epoca, para a criagao do sistema de ensino primario muni- 
cipal na cidade de Sao Paulo, analise que vamos iniciar, proceden- 
do-a a luz de uma teoria da Administragao Escolar, podera forne- 
cer-nos os mais objetivos elementos para o imparcial julgamento 
acerca da decisao tomada, das providencias determinadas e suas con- 
seqiiencias. 

Um ensaio dessa indole, que imimeras dificuldades apresenta, e 
que impoe rigores de imparcialidade na sua condugao, tern que ini- 
•ciar-se pela definigao de uma linha teorica de estudo dos problemas 
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ae Admimstragao iiScoiar, ou antes, se possivel, pela adogao mesmo 
ue uma teoria aa Aarmnistragao j^scoiar. iji o que vamos intentar 
lazer, arnmanao-nos a responsaDinaaae ae vanos especianstas. 

jLiiioora nao ternianios eiememos para "aeternunar aesue quan- 
do os nomens tem, mais ou menos einpincamente, se esrorgaao para 
aar a seus grupos ae traoaino cooperauvo uma estrutura que ines 
propoxcione nieinor renaimenco ' um autor amerxcano moaer- 
no am ma que, na px atica, a riammistragao e tao vema quanio a cx- 
vmzagao, emuora o campo aa Aamimstragao x^scoiar seja rexativa- 
mente novo como aomimo ae estuaos . 

in a verdaae, nao oostan te a sua prooiematica venna senao mais 
irequencemente coiocaaa em termos de agao, como esiorgo de siste- 
mauzagao ae ativxaaaes ae um grupo numano motivaao pexos mes- 
mos inter esses e visanao aos mtsmos nns, a craves ao runcionamen- 
10 ae uma mstuuigao ciaramente aeiimaa, a Admimstragao jsscolar 
como aiscipuna e ae constituigao reiativamente recente. xii a sua 
transiormagao num campo ae estudos mdependentes e especiaiiza- 
dos e de data ainda maxs proxima. 

A historia gerai das xnstituigoes escolares e do ensino registra, 
sem sombra de duvida, como, no desenrolar do tempo toi sendo cons- 
cientemente sentida e ciaramente reconhecida, em meio a trabalhos 
esparsos e estudos nao sistematizados, e de regra incompletos, na l^u- 
ropa como nos Estados Unidos, a necessidade de se langarem, em ba- 
ses firmes e consistentes, os solidos fundamentos de uma teoria da 
Administragao Escolar, dentro da qual coubesse, num arranjo logico 
e coerente, o rico e imenso acervo de dados, elementos e fatos pacien- 
temente acumulados por um numeroso grupo de investigadores e es- 
tudiosos, dados e observagoes, pesquisas e experiencias resultantes 
do conhecimento da intimidade das escolas, dos sistemas escolares e 
das comunidades a que essas escolas ou sistemas pretender servir, 

Os estudos tendentes a nos conduzir a elaboragao de uma teoria 
basica da Administragao Escolar embora se fizessem no recesso dos 
restritos ambientes escolares nunca se desligaram das iniciativas da 
mesma indole em processo de desenvolvimento em outros setores 
das atividades humanas, de sorte que todos esses esforgos de formu- 

(95) Ribeiro, J. Querino — Ensaio de uma teoria da Administragao Escolar, 
1953 — Universidade de Sao Paulo — Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras — Boletim n. 158 — Administragao Escolar e Educa- 
gao Comparada n.0 1. 

(96) Sears, Jesse B. — 1950 — The nature of the administrative process — 
With special reference to public school administration. First edi- 
tion — McGraw Hill Book Company Inc. — New York. 
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lagao pudessem convergir para uma teoria geral da Administragao. 
Nao seria destituida de sentido, tambem, a marcha inversa do ajuste 
de principios gerais da Administragao aos diferentes setores da vida 
social. 

Assim e que, no seu "The nature of the administrative process, 
with special reference to public school administration", Jesse B. 
Sears, encarecendo a importancia e a necessidade da formulagao de 
uma teoria da Administragao Escolar, procura langa-la com base 
nos estudos de Fayol, Taylor, Urwick e Gulick, autores todos de 
obras sobre o que se convencionou chamar, Administragao Geral, 
sendo no entanto mais propriamente Administragao Industrial ou de 
Negocios. 

A proposito da existencia de principios validos de Administra- 
gao aplicaveis a varios campos de atividade, e que teriam inspirado 
a tentativa de Sears, pensamos que a referida aplicagao e perfeita- 
mente exequivel, nao so porque existem varios exemplos de tenta- 
tivas bem sucedidas a esse respeito, como porque os testemunhos do 
acerto dessa posigao tern sido dados por varios autores. 

Muitos sao os especialistas que admitem a existencia de princi- 
pios gerais de Administragao aplicaveis aos diferentes campos de ati- 
vidades humanas. Afirma o Prof. Dr. Mario Wagner Vieira da 
Cunha que, na verdade, "ha uma ciencia de Administragao' que nao 
e nem administragao industrial, nem administragao publica, mas que 
e ao mesmo tempo tudo isso porque e um estudo "in abstrato" das 
normas e das teorias de organizagao" (97). 

Lyndall Urwick iulga altamente significative o fato de muitos 
principios colhidos em obras de diferentes autores (dos ouais mui- 
tos nenhuma tentativa fizeram oara correlacionar seus trabalhos) 
poderem ser apresentados em um todo coerente e logico. Reputa ele 
esse fato como clara comprovacao da existencia de elementos co- 
muns em todas as exneriencias de conducao de grunos sociais e con- 
sidei-a aue uma verdadeira ciencia da Administracao e. em ultima 
ar>alice uos^'vel fPR). 

Vaclav Prihoda prnureendAii aulicar o "Tpvloricreo" an r?>mr.o 
da Administracao Escolar na Checoslovaquia (99). Robert Dottrens 

(9T) Cunha. Mario Waener V. — A ^ducarao nara a Adminictrarao no Bra- 
sil — Publicaqao n.0 122 do Instituto de Administragao da Faculdade de 
Ciencias Fconomicas da Universidade dp Sao Paolo 

(98) Urwick, L. — 1950 —The elements of administration — Sir Isaac 
Pitmman & Sons Ltd. — London. 

(99) Prihoda, V. — 1935 — Racionalizacion de la instruccion publica — 
Organizacion v funcionamiento del sistema escolar. Traduccion del 
pheco por A. Dinkertowa — M. Aguilar, Editor. — Madrid. 
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afirma que a doutrina de Fayol e especialmente aplicavel a organi- 
zagao da fungao educativa (100). 

Arthur Moelhmann, em seu "School Administration" apresenta 
a disciplina como um instrumento destinado a possibilitar ou favo- 
recer a realizagao dos objetivos da Educagao (101). 

No Brasil, cabe ao Prof. Dr. J. Querino Ribeiro a iniciativa da 
formulagao de uma original teoria da Administragao Escolar, ao que 
conhecemos, a unica tentativa nesse sentido. Em trabalho publicado 
em 1938, sob o titulo de "Fayolismo na administragao das escolas pu- 
blicas", (102) fez uma bem sucedida demonstragao da aplicabilidade 
dos principios e elementos da Administragao Geral de Fayol ao cam- 
po da. Administragao Escolar. Nesse trabalho, insistindo na necessi- 
dade da racionalizagao da empresa escolar, o autor cita os motives 
dessa exigencia mas adverte, relativamente a aplicagao da teoria de 
Fayol ao campo escolar, que "nao podemos aplica-la ao nosso campo 
sem critica: e certa adaptagao". Sempre em relagao a escola, analisa 
os pontos que classifica como fortes e fracos da teoria, seleciona os 
preceitos mais convenientes aos trabalhos escolares e adapta-os a 
esse campo. Mas e na tese (103) com que conquista a catedra que 
ocupa ha varios anos que o citado professor apresenta e esclarece os 
fundamentos de sua teoria da Administragao Escolar em bases cien- 
tificas e modemas, referindo-se aos aspectos, os tipos, os processes, 
os meios e os objetivos como conteudo da disciplina e definindo-a co- 
mo "UM COMPLEXO DE PROCESSOS, CIENTlFICAMENTE DE- 
TERMINAVEIS, QUE, ATENDENDO A CERTA FILOSOFIA E A 
CERTA POL1TICA DE EDUCACAO, DESENVOLVE-SE ANTES, 
DURANTE E DEPOTS DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA 
GARANTIR-LHES UNIDADE, ECONOMIA E APERFEICOAMEN- 
TO". 

Ponto fundamental de sua tese e o que se refere aos objetivos da 
Administragao Escolar — a unidade e a economia do processo de es- 
colarizagao e ao que posteriormente acrescentou quanto ao aperfei- 
goamento de suas tecnicas especificas. 

(100) Dottrens, R. — 1931 — Le probleme de I'inspection et I'education nou- 
velle — Editions Delachaux et Niestle S. A. — Paris. 

(101) Moehlmann, A. B. — 1940 — School administration — Its deve- 
lopment. principles and future in the United States — Houghton 
Mifflin Company. New York. 

(102) Ribeiro, J. Querino — 1938 — Fayolismo na administragao das escolas 
piiblicas — Linotechnica — Sao Paulo. 

(103) Ribeiro, J. Querino — 1953 — Ensaio de uma teoria da Administragao 
Escolar — Boletim n.0 2 da Cadeira de Administragao Escolar e Educa- 
gao Comparada da F. F., C. L. da U.S.P. — Sao Paulo. 



— 170 — 

Quanto ao primeiro, fungao da Administragao Escolar e a de bus- 
car "preservar os multiplos aspectos das atividades escolares da ten- 
dencia a dispersao de esforgos, a constituigao de compartimentos es- 
tanques e a perda da ideia de con junto que assegura a convergencia 
de agao especialmente no sentido dos fins estabelecidos pela filoso- 
fia orientadora do processo educative geral". A unidale do process© 
de escolarizagao devera ser o resultado dos esforgos empregados para 
a obtengao da harmonia interna dos diversos elementos e ativida- 
des da propria escola e da harmonia externa atraves da integragao 
da comunidade escolar na comunidade social. O principio da unida- 
de decorre do reconhecimento da alta complexidade, das graves res- 
ponsabilidades e conseqiientes dificuldades tecnicas decorrentes do 
moderno processo de escolarizagao que esta ameagado por uma ex- 
trema divisao de trabalho. 

Quanto ao segundo, cabe a Administragao Escolar evitar os des- 
perdicios e desvios dos subsidies com que cada elemento pode vir a 
contribuir, do ponto de vista material, tecnologico ou humano, para 
a adequada integragao do processo de escolarizagao. Alto criterio 
na divisao do trabalho e na distribuigao do tempo, perfeita conjuga- 
cao dos fatores que concorrem para tornar o processo de escolariza- 
gao devidamente ajustado aos seus fins, pela produgao dos resulta- 
dos esperados dentro de um sadio e agradavel ambiente de conviven- 
cia humana, sao as exigencias essenciais relativas ao principio da 
Economia. 

Para a realizagao dos dois objetivos capitais apontados, a Admi- 
nistragao Escolar dispoe de um aparato processual a que o autor de 
"Ensaio de uma teoria da Administragao Escolar" se refere, colo- 
cando-o em termos de desenvolvimento antes, durante e depois das 
atividades escolares. Esse aparato processual se compoe das opera- 
goes conhecidas sob a denominagao de PLANEJAMENTO, ORGA- 
NIZAgAO, ASSISTENCIA A EXECUQAO, MEDIDAS DE RESUL- 
TADOS E RELAT6RIO. 

Efetivamente, sem a presenga das operagoes acima referidas nao 
ha Administragao Escolar verdadeiramente digna desse nome. 

Pois sera a luz dessa teoria da Administragao Escolar que se 
assenta no estudo objetivo dos fatos e que se vale da contribuigao, 
tambem original, de varios autores estrangeiros como Sears, Moelhl- 
mann, Prihoda, Dottrens, Dimock & Dimock que passaremos a ana- 
lisar a criagao do sistema de ensino primario municipal nesta Capital. 
Deter-nos-emos, em nossa tentative de analise critica, especialmente 
nos aspectos do Planejamento e Organizagao do sistema, porque sem 
a constatagao da presenga das fases iniciais do processo administra- 
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tivo pouco producente quando nao inutil se tornara a verificagao 
das demais. 

O Planejamento, segundo o definem os especialistas no campo da 
Administragao Geral, vale dizer, especialmente Administragao In- 
dustrial, e um processo intelectual que nos conduz a agir segundo 
uma ordem pre-determinada e na fixagao da qual influi mais a ex- 
periencia que a intuigao (104). Ele supoe um objetivo definido, o 
estabelecimento de padroes, a existencia de certa margem de flexi- 
bilidade e a utilizagao maxima dos recursos existentes. Segundo 
Urwick, o Planejamento nao passa de uma forma de previsao neces- 
saria a todo empreendedor. Segundo o Prof. Querino Ribeiro, "o 
planejamento escolar comega logo apos a determinagao da ideia que 
se pretende realizar, isto e, mais especificamente, do objetivo de edu- 
cagao que se pretende alcangar com, digamos a escola ou o sistema 
que se tem em vista. Essa determinagao cabe a Filosofia da Educa- 
gao e nao a Administragao Escolar. Definida a ideia, o que pode 
certamente ser feito de modo mais ou menos geral ou minucioso, 
toma-a a Administragao Escolar e comega a agir pelos estudos de 
base, isto e, o reconhecimento das condigoes objetivas ja existentes 
e que, em fungao da ideia ou do objetivo, deverao ser ou nao apro- 
veitadas. 

Os estudos de base envolvem dados de natureza demografico- 
economica, recursos financeiros, disponibilidades humanas e tudo o 
mais que, na medida em que se pretende ser mais ou menos rigoroso, 
possa contribuir para esclarecer a situagao em que se vai agir. En- 
volvem ainda dados propriamente pedagogicos, desde a determina- 
gao da extensao da escolaridade no tempo, no espago e no conteudo. 
Apreensao dos objetivos, estudos de base, experimentagao e aperfei- 
goamento sao pontos essenciais do planejamento". 

Pois deste ponto de vista, isto e, do ponto de vista do Planeja- 
mento, pode-se afirmar, diante dos fatos, que a criagao do sistema de 
ensino primario municipal nesta Capital foi uma demonstragao evi- 
dente de que as autoridades municipais responsaveis, com ele nao se 
preocuparam, nem se revelaram a altura de atender as suas elemen- 
tares exigencias, como seria de desejar-se e absolutamente indis- 
pensavei. 

A publicagap do Deere to n.0 3.185 do dia 2 de agosto de 1956 e a 
forma porque a medida foi dada a conhecer a populagao da Capital 
revelam que os autores do projeto a ele atribuiam, menos o signifi- 

(104) Dictionnaire des sciences economiques — publie sous la direction de 
Jean Romeuf — 1958 — Tome Second — J a Z — Presses Universi- 
taires de France — Ire. edition. 
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cado de um ato maduramente refletido do chefe do Governo Muni- 
cipal para resolver um problema de Administragao Escolar, dentro 
da esiera de algada do municipio, do que Ihe davam o carater de uma 
providencia meramente politico-partidaria destinada a definir uma 
atitude de oposigao a desejos ou designios do governo do Estado. Essa 
acusagao foi repetidas vezes feita na Camara de Vereadores e na 
Imprensa no periodo que imediatamente precedeu ou sucedeu a pu- 
blicagao do decreto. 

E' possivel que do ponto de vista estrito do a juste de contas en- 
tre dois poderes desavindos, ou da concretizagao de uma politica de 
cunho estritamente pessoal, como soe suceder freqiientemente nas 
relagoes entre diferentes poderes nessa democracia que logramos 
construir, e possivel que a resolugao do Prefeito tenha sua razao de 
ser e sua coerente explicagao. Para nos, porem, menos importam os 
personagens que os papeis que desempenham para consolidar no pais 
o regime que assegure a solugao dos problemas de interesse do povo, 
segundo a linha de uma administragao moderna e de bases cientificas. 

Pois bem, a criagao do ensino primario municipal, segundo toda 
a documentagao coligida resultou mais da pressao de grupos politi- 
co-partidarios interessados, do que de estudos da conveniencia, opor- 
tunidade e metodos de sua instituigao. Nao corresponderam a qual- 
quer empenho de previsao para que o povo pudesse beneficiar-se com 
um verdadeiro sistema de escolas primarias. Pelo menos e a conclu- 
sao a que os fatos nos conduzem. 

Em meados de 1956, ja se haviam passado dois anos de desinte- 
ligencias e atritos entre os governos municipal e o estadual em torno 
das questoes de ensino primario e da divisao das respectivas respon- 
sabilidades para enfrenta-las e resolve-las. Nem por isso, porem, 
constava tivesse, a Prefeitura, estudos feitos ou em andamento no 
sentido de substituir o Convenio, que era em ultima instancia, um 
planejamento, por outra solugao objetivando instituir uma rede de 
escolas primarias na Capital, a suas expensas. Nao obstante as de- 
sinteligencias ate entao reinantes nas relagoes entre os ocupantes 
dos cargos de ghefia suprema dos governos estadual e municipal, pre- 
valecia ainda a ideia de que, vencidos os obstaculos que davam ori- 
gem as divergencias constatadas no trato dos problemas escolares, os 
dispositivos do convenio escolar vingariam mesmo sem um acordo 
escrito. Prevaleceriam tacitamente, cumprindo cada governo a sua 
parte: o do Estado criando escolas e nomeando professores, e o do 
Municipio construindo edificios para a instalagao dessas escolas. O 
sistema, segundo a generalidade dos depoimentos colhidos, havia 
provado bem, tinha por si muitas autoridades escolarea e por ele se 
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batia o grupo da Comissao de Construgoes, constituido por um nu- 
mero de servidores a que nao se pode negar espirito publico. As di- 
vergencias se cifravam a ajustes da divisao dos encargos. Os plane- 
jamentos existentes na Prefeitura eram justamente os elaborados 
pela Comissao de Construgoes no sentido da obtengao de terrenos, 
muitos dos quais ja em fase de expropriagao; eram para a localiza- 
gao dos novos edificios; para os estudos de cada construgao; para a 
elaboragao dos projetos e o calculo de seu custo. Para isso e que 
nessa Comissao trabalhava uma Sub-Comissao de Planejamento. 

Nenhum registro existe, nem nunca noticia alguma foi divulga- 
da a respeito de estudos em andamento dentro da Secretaria de Edu- 
cagao e Cultura do Municipio, ou de qualquer outro orgao da admi- 
nistragao municipal, relatives a planificagao de um sistema de ensi- 
no primario a ser mantido exclusivamente pela municipalidade. Ja 
fazia mais de um ano que a Camara votara o primeiro projeto de lei 
fixando normas para a aplicagao das verbas municipais destinadas 
ao ensino. Em maio de 1955 ha via rejeitado ratificagao do convenio 
firmado em novembro de 1954. A criagao do grupo escolar — o pri- 
meiro grupo escolar municipal, no sub-distrito do Tucuruvi, por um 
decreto cuja redagao era passivel de justas criticas, dispunha que 
"dentro de trinta dias a Secretaria da Educagao e Cultura em cola- 
boragao com a Comissao de Construgoes Escolares deveria apresen- 
tar regulamentagao concernente ao ensino pedagogico (sic) e assis- 
tencia medico-educacional", ao mesmo tempo que incumbia os 6r- 
gaos tecnicos da Prefeitura de estudar, com urgencia, o problema de, 
"para o futuro, aplicar-se integralmente pelo Municipio a percentua- 
lidade a que se refere o artigo 169 da Constituigao Federal". Pode- 
riam ser essas determinagoes o ponto de partida para o planejamento 
do sistema criado pelo Dec. 3.185, mas nao temos conhecimento, 
apesar das buscas exaustivas que fizemos, de que qualquer referen- 
da nesse sentido merecesse siquer uma leve mengao oral ou escrita. 

Quando, em fevereiro de 1956, anunciando que pretendia criar 
novas unidades, depois do grupo ja citado, o Prefeito dizia: "a muni- 
cipalidade criara mais escolas nos bairros onde elas se fizerem neces- 
sarias", e, no tocante aos professores declarava que o caso se resol- 
veria "com o aproveitamento paulatino de funcionarios municipais 
(normalistas) que se dispusessem a esse servigo, sem prejuizo da 
admissao de novos elementos"; quando, "no caso da falta de vagas", 
prometia, "a prefeitura dara matricula a todas as criangas nas esco- 
las municipais cuja criagao fora autorizado pelo ultimo decreto assi- 
nado sobre a questao", e evidente que, nessas declaragoes, nenhum 
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anuncio existia de que a Prefeitura estava encarando o problema da 
falta de escolas em termos de uma solugao planejada. 

Em margo, a Prefeitura institui o Conselho de Assistencia aos 
Escolares, encarregado de zelar pela distribuigao de auxilios em 
dinheiro ou em especie para assistencia aos escolares da Capital, ma- 
matriculados em estabelecimentos mantidos pelo Estado, pelo munici- 
pio e particulares, fungao ate essa data desempenhada por uma co- 
missao prevista no 2.° Convenio. Ao mesmo tempo, publicam os jor- 
nais o a que chamam "um piano de criagao do ensino primario", pre- 
parado pelo Secretario de Educagao e Cultura, piano que o seu su- 
cessor aproveitaria na preparagao do decreto 3.185. 

Em abril, optando o Prefeito pela sua senatoria, sucedeu-o o vi- 
ce-prefeito que com ele fora eleito, e que, mal empossado, anuncia o 
inicio de uma "grande campanha popular de alfabetizagao em ho- 
menagem a data natalicia de Getulio Vargas". Promete, na 
mesma entrevista, a construgao de predios mais modestos para com- 
bater o erro de seus antecessores que haviam aplicado recursos na 
construgao de palacios escolares, dispendendo "quantias que, se bem 
aplicadas, dariam para resolver o problema do ensino em numero de 
criangas dez vezes maior". 

Pelos fatos, comegam em maio as preocupagoes com a criagao 
do ensino primario municipal. Em junho ja aparecem na imprensa 
e na Camara vozes favoraveis a que o municipio crie o seu sistema 
escolar. Recrudesce cada dia o noticiario sobre o assunto, dando a 
entender que a Secretaria de Educagao e Cultura estava cuidando 
das providencias atinentes a anunciada empresa. A 20 de julho os 
jornais divulgam com grande alarde o projeto de decreto que iria 
instituir o ensino primario municipal. A redagao do diploma pode 
ser tomada como a prova patente do agodamento e da precipitagao 
com que tudo se fez, sem o menor yislumbre de planejamento racio- 
nal da obra a que a municipalidade se ia langar. O decreto, ao in- 
vez de instituir em termos claros e convenientes o sistema de ensino 
primario do municipio, declara simplesmente: "a difusao do ensino 
primario e vocacional, de que trata o artigo 22, item "B" do decreto- 
lei n.0 430, de 8 de junho de 1947, se fara atraves do sistema escolar 
municipal, que se organizara com base nas disposigoes deste decreto". 

O sistema, diz ainda o Decreto, compreendera as seguintes ca- 
tegorias de ensino: 2) ensino primario fundamental; ensino prima- 
rio complementar vocacional; e ensino primario supletivo elemen- 
tar (sic), dado em escolas singulares ou agrupadas, sendo chamadas 
agrupadas quando reunidas, no mesmo local, pelo menos cinco escO- 
las ou classes singulares. (grifos nosso). ' 
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A proposta de instalagao de unidades isoladas ou agrupadas (num 
paragrafo sao escolas ou classes, no paragrafo seguinte ja sao uni- 
dades) devera ser fundamentada, levando-se em consideraao o nu- 
mero minimo (grifo nosso) de 40 criangas em idade escolar sem ma- 
tricula e a existencia de predio ou sala adequada para o fim a que 
se destina. Esta so exigencia de 40 criangas para cada classe e o su- 
ficiente para que se avalie quao ausente se achavam os encarregados 
da fundagao do ensino municipal das normas de Planejamento Esco- 
lar moderno. E o exame ainda que sumario do decreto revela tal 
pobreza de concepgao que se nao poderia imaginar terem sido redi- 
gidas aquelas disposigoes sob a responsabilidade de educadores na 
Capital do Estado lider da Federagao no ano de 1956! 

Depois de fixar o minimo de 40 criangas para formar uma clas- 
se, um dispositive estabelecia que a Secretaria da Educagao e Cul- 
tura "deveria fazer com que as unidades escolares fossem modela- 
res em suas instalagoes higienico-pedagogicas e no ensino ministra- 
do, constituindo-se quanto possivel, em nucleo de renovagao didati- 
ca e em campo experimental em materia de assistencia integral da 
crianga". (grifos nosso). 

O artigo 5.° exigia a admissao do professor mediante provas de 
selegao, mas o 10.° ja a dispensava para atender as necessidades ime- 
diatas das unidades escolares que fosse instaladas; professores esses, 
provisorios, a serera automaticamente dispensados quatro meses de- 
pois, isto e, no dia 16 de dezembro. A titulo precario e excepcional- 
mente, educadores recreacionistas e jardineiros da Prefeitura pode- 
riam ser aproveitadas na regencia de escolas primarias. Inadequa- 
gao de dispositivos e improvisagao, duas negagoes completas do Pla- 
ne jamento. 

O artigo referente ao financiamento do sistema estatuia que as 
despesas correriam por conta do "Fundo de Convenio Escolar" e sub- 
conta "Manutengao e Auxilio ao Ensino Primario", o que, convenha- 
mos, era uma forma ilegal de resolver o problema. Para que essa 
transposigao se fizesse era indispensavel a existencia de lei expressa. 
O decreto, porem resolveu, e tudo se consumou segundo a vontade 
dos detentores momentaneos do poder. 

A analise mais detida das disposigoes do decreto demonstra que 
a nenhum piano organico estava correspondendo a criagao do ensino 
primario municipal. As declaragoes do proprio Secretario de Educa- 
gao e Cultura confirmavam a suspeita de que tudo se fazia, no mo- 
mento, em fungao de interesses imediatos e imediatistas de outra or- 
dem que a das necessidades do ensino. ' " 
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Nas suas primeiras manifestagoes a imprensa o titular da Secre- 
taria de Educagao e Cultura esclarece as razoes por que a Prefeitura 
havia tornado aquela iniciativa: era precise satisfazer a exigencia 
do artigo 168 da Constituigao Federal e do artigo 22 do decreto-lei 
430, e cumpria ao municipio nao deixar de atender milhares de crian- 
gas sem escolas. Alem disso, o ensino ministrado pelo Estado ia de 
mal a pior, quantitativa e qualitativamente, era o que Ihes ensinara 
a experiencia de seus vintes anos como delegado de ensino. E refe- 
ria-se a "os objetivos altos do piano", esclarecendo que "o munici- 
pio nao tinha preocupagao de encampar o ensino estadual". Por ou- 
tro lado, podia acrescentar que ja havia entendimentos entabulados 
com o Ministerio da Educagao para a participagao direta do Munici- 
pio da Capital na Campanha de Educagao de Adolescentes e Adultos. 

Nada poderia ser apresentado como mais eloqiiente demonstra- 
gao de que faltavam aos responsaveis pela Secretaria de Educagao e 
Cultura as exatas dimensoes das medidas que estavam adotando, en- 
volvendo a responsabilidade do governo municipal, do que a afir- 
magao de que a municipalidade nao tinha a pretensao de encampar 
o ensino estadual (como se a medida fosse possivel ou tivesse cabi- 
mento do ponto de vista legal, ou do ponto de vista pratico) e o 
anuncio que fez de que o municipio passaria a participar da Cam- 
panha Nacional de Educagao de Adolescentes e Adultos. Se o ensino 
municipal vinha para suprir lacunas, todas as energias e capacida- 
des de seus homens e os recursos de seus cofres deveriam ser canali- 
zados para o soerguimento do ensino primario — o grande deficitario 
e o carecedor de todas as prioridades. O desejo de entrada no ensi- 
no supletivo, com ser descabida e desnecessaria era a prova evidente 
de que nao havia planejamento da obra, mas agao meramente diver- 
sionista. A busca de arrimo do governo federal mais uma prova da 
ausencia do proposito definido. 

As cartas trocadas entre o Secretario de Educagao do Estado e 
o do Municipio pouco servem diretamente ao esclarecimento do pon- 
to que nos interessa no momento, que e o de demonstrar a ausencia 
praticamente completa de planejamento na criagao do ensino prima- 
rio municipal. Mas, nelas, o assunto e posto em termos que eviden- 
ciam a saciedade a transferencia do problema da orbita tecnico- 
administrativa para a esfera dos antagonismos politico-partidarios. 
O Estado, que nao podia alegar servigos prestados, pois que de ha 
muito vinha realizando muito menos do que era de sua obrigagao 
fazer em beneficio da Capital no tocante ao ensino primario, pelo 
seu delegado, lamenta a decisao, intenta julga-la e termina, com sau- 
dosismo, por apelar para a volta "a velha formula que tao bem ja 
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funcionou entre o Estado e o Municlpio, em outros tempos, este dan- 
do o predio, aquele dando a protessora, tormula que aplicada com 
boa vontade, o empenho e o entusiasmo que tao nobre causa merece, 
nos permitira assegurar, no inicio de cada ano letivo, boas escolas 
para todas as criangas desta grande Capital". 

Em sua resposta, o Secretario da Educagao e Cultura do Muni- 
cipio, sem embargo de estar conduzindo a instalagao do ensino muni- 
cipal em desacordo com as melhores normas tecnicas, justifica, com 
prudente acerto teorico, na linha dos corifeus da municipalizagao, a 
iniciativa da Prefeitura, do ponto de vista de uma sadia politica de 
educagao e de nao menos salutar orientagao administrativa. Mas nao 
justifica o processo adotado para a entrada, daquela maneira extem- 
poranea, no campo do ensino. E se obstina no absurdo de aludir a 
nao preocupagao de encampar, o municipio, o ensino estadual... 
erro semelhante ao em que incidiria, logo em seguida, o Prefeito, ao 
afirmar que, "dentro de algum tempo, o municipio assumiria a in- 
teira responsabilidade pelo ensino na cidade". 

Onde, porem, vamos ter a prova inconsussa de que a criagao e 
instalagao do sistema de ensino primario municipal se fizeram sem 
o elementar cuidado da mais precaria planificagao e no recrutamen- 
to dos professores e na instalagao das escolas e classes. 

Os candidates ao magisterio primario municipal sao chamados a 
inscrigao para as cem primeiras vagas, para regencia das quais a Se- 
cretaria de Educagao e Cultura proporia a admissao (atente~se para 
isso) dos "que apresentassem dados objetivos de garantia de funcio- 
namento da unidade escolar (numero minimo de 40 criangas anal- 
fabetas, com idade minima de 7 e maxima de 12, nao matriculadas 
em nenhuma escola estadual ou particular), e sala de aula que aten- 
desse a um minimo de requisites higienicos-pedagogicos". Como se 
ve, a garantia de funcionamento das unidades deveria ser dada pelo 
candidate ao lugar, nao pelo poder competente... empreendedor. A 
Prefeitura, que alega a necesidade de escolas para mais de cem mil 
criangas. nao sabia onde se localizava a populagao infantil nao aten- 
dida, nao dispunha de salas e exigia a presenga de 40 criangas por 
classe... E por sobre tudo isso pretendia que suas escolas fossem 
"nucleos de renovagao didatica e campo experimental em materia 
de assistencia integral da crianga"... Na justificativa do Decreto 
3.185 a argumentagao toda se desenvolve no sentido de demonstrar 
que a Prefeitura tinha competencia para agir como estava agindo, 
mas nem de leve se demonstra com dados certos e objetivos que a 
medida era a mais aconselhada e estava sendo tomada com todas as 
cautelas para nao conduzi-la a malogro. 
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Como as autoridades municipais nao dispunham de meios para 
controlar, efetivamente, a idade, o estado de iletradas das criangas 
arroladas e a sua nao matricula em outras escolas, no dia da primei- 
ra chamada dos candidates as fungoes de professor havia quase 500 
pretendentes e dentro de poucas semanas esse numero se elevava a 
mais de mil, todos com a documentagao devidamente ordenada para 
a criaqao de sua classe ou escola ... Nao se poderia pensar criterio 
mais aleatorio. Na ausencia de planejamento, as admissoes fo- 
ram subindo, subindo, ate que alcangaram, em poucos meses a casa 
das mil e quinhentas unidades. Assim, constituiu-se o sistema de 
ensino primario municipal, conforme se comprovou mais tarde, com 
criangas ja matriculadas em estabelecimentos estaduais ou particula- 
res (o que foi, de certo modo, um bem, porque muitos alunos passa- 
ram a ter escola de tempo integral, embora de feigoes ainda des- 
conhecidas na historia do ensino, em qualquer pais — com um pro- 
fessor e uma sede diferentes em cada neriodo. em escolas mantidas 
por entidades nublicas diferentes) e escolas instaladas em salas de re- 
sidencias particulares. saloes oaroouiais. em barracoes. sede de du- 
bes, em garagens. em poroes. em armazens e em ouantas dependen- 
cias obtivessem as professoras. por cessao ou mediante aluguel. Em 
alpuns bairros. travou-se aPueT-ride disnnte e^tre 3 escola mnrnciml 
e a estadual ja existente no bairro por causa de alunos que aquela, 
no meio do ano letivo. ameacara de tirar a esta, verificando-se sensi- 
vel queda na matricula de muitos estabelecimentos estaduais. a pon- 
to de terem ficado adidos muitos nrofessores do Estado. 

Nao faltaram. segundo testemunho fidedigno, casos de professo- 
res efetivos do sistema estadual que pleitearam e obtiveram, contra 
a regulamentagao baixada. admissao para a repencia de classe mu- 
nicinal. nassando a trabalhar num pen'odo nara o Estado e noutro 
para a Prefeitura. E' possivel nue tenbam ainda trabalhado no mes- 
mo local, com os mesmos alunos. de manba nor conta do Estado. a 
tarde por conta da Prefeitura. ou vice-versa. (Para as criangas, quern 
sabe se um bem. fruto de inegavel situacan ilepal) . 

O mal. diapnosticamos em trabalbo nuKMeado na ocasmo HOfi) 
"o mal teve origem com a posigao falsa de inxcio adotada pelos pro- 
motores do subito movimento (criagao do ensino primario) sem o 
necessario planejamento e a previa preparagao do terreno, dai re- 
sultando o sistema municipal de ensino oue ai esta". Na realidade. 
nao se criaram escolas, nem se estabeleceu um sistema; assistimos 
simplesmente a criagao de mais um quadro de professores publicos... 

(105) Mascaro, C. C. — Problemas educacionais do Municipio de Sao Pau- 
lo — Cadernos da Faculdade n.0s 11 — 1957. 
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Se as coisas se passaram como acabamos de descrever uma so 
conclusao se impoe: os encarregados da criagao e implantagao do 
ensino primario municipal nao tiveram o preliminar cuidado de 
planejar nem a primeira nem a segunda dessas importantes opera- 
goes. Longe de fazerem preceder, a decisao, de estudos de base, cal- 
cados no exame pormenorizado das medidas que se impunham, de 
projetarem-nas na ordem em que deveriam ser preferentemente 
executadas, de avaliarem os recursos disponiveis, de sopesarem pros 
e contras de cada providencia a ser adotada, no lugar certo, no me- 
mento pre-determinado, para que surgisse o sistema de ensino pri- 
mario municipal como coroamento de um pre-estudo do novo setor 
de atividades municipals a ser inaugurado, o que se viu foi a repen- 
tina sucessao de atos praticamente executados ao acaso. Nada fazia 
crer que a complexidade do problema e os dados concretos da nova 
situagao houvessem sido convenientemente considerados. 

A mesma cn'tica se pode repetir no que toca a Organizagao. Se- 
gundo Dimock & Dimock, "Organizagao e a sistematica reuniao das 
partes interdependentes para a formagao de um todo unificado, atra- 
ves do qual autoridade, coordenagao e controle podem ser exercidos 
para a realizagao de um dado objetivo" (106). E, de acordo com o au- 
tor do Ensaio de uma teoria da Administragao Escolar, "sao ativida- 
des tipicas de organizagao: a) determinar fungoes; b) estruturar 6r- 
gaos; c) regular relagoes; d) estabelecer condigoes para o recrutamen- 
to, preparo, selegao, investidura, carreira e remuneragao de pessoal; 
e) fixar normas de adequagao, padronizagao ,aquisigao, estocagem e 
distribuigao de material" (...) "A organizagao de uma escola ou de 
um sistema precede, em cada caso, ao funcionamento das atividades 
de base". 

A organizagao do sistema de ensino municipal poderia ser con- 
siderada, em parte, prevista na legislagao federal e estadual existen- 
te sobre a materia, mas no que respeita a propria maquina que se ia 
montar com a constituigao de um corpo de professores, com a dis- 
tribuigao das classes agrupadas ou das escolas singulares nos bairros 
necessitados, o recrutamento dos alunos para cada unidade, a pro- 
visao de mobiliario e de material didatico para a montagem de cada 
classe, a regulamentagao das atividades dos professores, a natureza 
e constituigao dos orgaos de diregao e comando do sistema, a fixa- 
gao das linhas mestras bem definidas de sua estrutura, o seu entro- 

(306) Dimock, M. E. and Dimock, G. O. — 1953 — Public Administration — 
Rinehart & Company, Inc. — New York and Toronto. 
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samento com os demais orgaos da Secretaria de Educate e Cultura 
e sua insergao na administragao municipal, tudo parece ter sido es- 
quecido ou subestimado por parte dos que se puseram a frente da 
iniciativa. A maquina se foi constituindo por partes que se foram 
justapondo nem sempre se articulando convenientemente para dar a 
ideia de "todo". Jesse B. Sears afirma, em certa passagem do capi- 
tulo que dedica a analise preliminar do processo administrativo, em 
seu livro ja citado, que e "extremamente facil esquecer ou subesti- 
mar a importancia do trabalho que as exigencias relativas a orga- 
nizagao escolar representam" (107). 

Efetivamente, como ja vimos no comentario dos procedimentos 
relatives ao planejamento, a constituigao do sistema de ensino pri- 
mario municipal se ia fazendo por medidas isoladas, sem uma orde- 
nagao predeterminada ou, pelo menos, prevista com a necessaria 
antecedencia. Assim, a cada medida tomada, era precise aguardar 
os seus imprevistos resultados ou as suas nao esperadas conseqiien- 
cias. 

O Decreto 3.186 nao nos autorizava a formar a minima ideia da 
extensao que a administragao municipal pretendia dar ao sistema a 
ser instalado. Criou-se a serie funcional (artigo 4.°) Professor Pri- 
mario com uma centena de lugares e publicou-se a chamada dos in- 
teressados em seu provimento. Aparecem quase cinco vezes mais. 
Como nao havia sido prevista a devida organizagao, a serie tornou- 
se elastica e se foi ampliando, para permitir, dentro de poucos dias, 
a admissao de mais de quatrocentos; dentro de algumas semanas, 
mais de mil", e em seis meses, cerca de mil e quinhentos professores. 
Cada professor admitido recensearia e convocaria os alunos, cuida- 
ria do mobiliario, da sala, do material enfim, para que as aulas se 
iniciassem, imediatamente. Imediatamente a inclusao do nome do 
candidate na lista dos admitidos  

Diante desse processo de montagem de um sistema de ensino, 
podia-se licitamente pensar que o que estava em jogo nao era o in- 
teresse do ensino ou a crianga, mas na realidade, o professor a ser 
incluido no rol de servidores extranumerarios do municipio... Hou- 
ve um vereador que apontou a irregularidade ou os inconvenientes 
desse processo de organizagao do quadro de pessoal, declarando que 
"seria de louvar-se a medida da entrega, as professoras, do encargo 
de arranjar salas e de recensear alunos, em carater de emergencia 
face ao elevado numero de criangas que nao possuem meios de se- 
rem alfabetizalos". Quer nos parecer, acrescentava. "entretanto. que 
nesta altura, essa municipalizagao visa exclusivamente a formar mais 

(107) Sears, J. B. — op. cit. 
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um nucleo eleitoral (...) nao obstante seja claro, clarissimo mesmo, 
porque a falta de continuidade ja esta presente, desde que se admite 
que durante esses quatro meses, que irao ate dezembro, nao terao as 
criangas possibilidades de estudar, de completar um curso que nor- 
malmente e feito em um ano em quaiquer escola". 

Outra critica semelhante ouviu-se de uma vereadora que consi- 
derava "decisao um tanto estapafurdia" criar-se o sistema municipal 
em agosto. 

Mas a inorganizagao nao se fazia sentir apenas nesses aspectos 
mais ligados a constituigao do quadro de pessoal docente. Uma de- 
cisao do Prefeito que mandava fizesse constar do prontuario dos fun- 
cionarios um "justo elogio de que se tornaram merecedores" por ha- 
verem permanecido 27 (!) boras ininterruptamente no servigo "nu- 
ma demonstragao de alto espirito publico" revela objetivamente em 
que condigoes se processou de fato a instalagao do sistema de ensi- 
no municipal, no segundo semestre do ano de 1956. 

Recomendagoes e instrugoes aos professores sao seguida e re- 
petidamente divulgadas pela imprensa. Reunioes se realizam sob a 
direta presidencia do Secretario de Educagao e Cultura, ocasiao em 
que esclarecimentos sao divulgados acerca da organizagao (?) ini- 
cial dada ao ensino municipal e a distribuigao de fungoes, ate a es- 
perada criagao, por lei, da projetada Divisao do Ensino Primario. 
Alem disso, nessas mesmas reunioes, os professores recebem im- 
presses anunciando a assistencia medico-hospitalar que a Prefeitura 
proporciona aos seus servidores, boletins mensais e questionarios, 
bem como fichas em que deverao langar "nome e enderego pessoal, 
bem claro" (grifo nosso). Por que tal medida, se, como vamos ver, 
nao havera tempo para correspondencia entre os dirigentes do sis- 
tema e os professores? 

No que tange a materia de ensino e aos programas, as instrugoes 
baixadas ao ensejo dessas reunioes e publicadas apareciam nestes 
temos: "Nestes inicios do ensino municipal, as escolas sao de 
simples alfabetizagao, calculo ate cem, nogoes de geografia e histo- 
ria, e, principalmente, educagao moral e civica. Nao ha para esse 
fim, ano letivo e sim combate continue ao analfabetismo". (grifo 
nosso). 

Outra forma estranhamente original de assegurar o contacto dos 
professores com a administragao central do sistema foi a do estabe- 
lecimento da obrigagao de lerem, os regentes de classes ou escolas, 
secgoes especializadas dos jornais, embora se anunciasse " a proxima 
publicagao de um boletim semanal", orgao que, por sinal, nunca che- 
gou a existir. No topico do comunicado destinado a esclarecer a pu- 
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blicagao de instrugoes, lia-se o seguinte: "os professores devem ler, 
diariamente, as secgoes especiaiizadas dos jornais que costu- 
mam publicar na Integra, como preciosa colaboragao a causa do en- 
sino publico, os comunicados 9a Secretaria de Educagao e Cultura". 

Com a inesperada extensao ganha pelo sistema, era precise dar 
corretivo ao imprevisto, improvisando orgaos centrals capacitados a 
administra-lo. Enquanto nao se cria por lei projetado orgao direta- 
mente responsavel pelo Ensino Primario, que alguns o preferiam co- 
mo divisao ou departamento autonomo, diretamente subordinado ao 
Secretario e outros o propoem como secgao do Departamento de Edu- 
cagao e Recreio, compoe o titular da Pasta um grupo de auxiliares 
a guisa de "staff" junto ao seu gabinete, convidando para essas fun- 
goes antigos ocupantes de altos postos na administragao estadual de 
ensino e ja aposentados. Se o ensino do Estado era o que se dizia, 
como se explica que a diregao do ensino municipal devesse ser diri- 
gido por elementos os mais responsaveis pela situagao condenada, e 
ja aposentados? 

Sera oportuno lembrar que um dos motives alegados para a cria- 
gao do sistema escolar municipal havia sido o de que os professores 
primaries estaduais, quando removidos, depois de anos de perma- 
nencia no interior, em virtude das exigencias da legislagao de con- 
curso, aqui ja chegavam idosos, cansados, com reduzida capacidade 
de trabalho, o que era uma contra-indicagao para um ensino que 
pretendia gabar-se de moderno e de renovagao. Quando os repre- 
sentantes da municipalidade se manifestaram favoraveis a imedia- 
ta implantagao de um sistema de ensino primario municipal na Ca- 
pital, sob a alegagao de que os professores do Estado aqui chega- 
vam idosos e cansados, o argumento so servia, na verdade, para im- 
pressionar a primeira vista. Dado o ritmo de expansao extraordi- 
nariamente acelerado da rede de unidades estaduais na Capital, a 
despeito da falta de predios para a instalagao de novos estabeleci- 
mentos, o numero elevado de vagas trazia, por concurso, a despeito 
de tudo, grupo numeroso de professores jovens para Sao Paulo. 
Alem disso, os dispositivos que asseguravam preferencia a candida- 
tes favorecidos pela uniao de conjuges ou uniao de familia engros- 
savam ainda mais o contingente jovem em detrimento dos mais ido- 
sos so removidos pelo merito. E, que dizer dos elementos do ensino 
estadual, ingressando, naquele momento, no quadro municipal... em 
organizagao? 

* 
♦ * 



— 183 — 

Passemos, contudo, a outro problema que esses deslizes nao nos 
devem deter muito tempo. 

O projeto de estruturagao do sistema com os respectivos orgaos 
de administragao central, que na Camara de Vereadores recebeu o 
n.0 331-56, e que teve uma tramitagao extremamente lenta, sofreu 
violentas criticas, tanto dos edis, como da imprensa. O numero de 
emendas apresentadas foi enorme, algumas visando a corrigir o que 
se julgava uma falha ou esquecimento, outras objetivando a consa- 
gragao legal de determinadas vantagens pessoais ao provavel futuro 
ocupante ou aos provaveis futures ocupantes de certos cargos pre- 
vistos na proposigao. A leitura do projeto original, dos substitutivos, 
em numero de tres — ate 3 de outubro de 1958, e das emendas, e 
pareceres das Comissoes Tecnicas da Camara, revela, de pronto, que 
a nenhum criterio organizatorio defensavel do ponto de vista de uma 
Administragao Escolar responsavel havia sido obedecido. Os pa- 
droes de vencimentos foram fixados, ao que parece, sem qualquer 
estudo previo de niveis adequados de remuneragao de pessoal num 
sistema como o que se pretendia legalizar. Uma critica veiculada por 
um dos maiores matutinos da Capital chamava a atengao para a li- 
beralidade que presidira a proposta de vencimento para cargos admi- 
nistrativos entre 16 a 20 mil cruzeiros, sem contar o do respective 
diretor do sistema que deveria ganhar 26 mil cruzeiros — mais do 
que o Estado pagava para os juizes de direito e promo tores publicos 
de quarta entrancia, mais do que recebia tambem, acrescentemos, 
o proprio Diretor Geral do Departamento de Educagao do Estado. 
Ao quadro proposto pelo Executive, o Legislative municipal acres- 
centou cargos que os edis julgavam indispensaveis. (Havia para tais 
cargos, bem remunerados, numerosos candidates e os substitutivos 
com suas justificativas comprovam que os cargos eram para os can- 
didates que tivessem tais ou quais txtulos de formagao e nunca os de 
que uma Administragao Escolar racionalmente concebida tinha ne- 
cessidade). 

Na Camara, o projeto original, menos dispendioso que os demais, 
e apontado como visando a criar "um orgao por demais complexo e 
oneroso". Quando pretende obter sua devolugao, o Prefeito alega 
como justificativa para o seu pedido "que as repartigoes competen- 
tes da Prefeitura precisavam estudar novamente a materia em face 
de aspectos nao devidamente considerados na ocasiao em que a men- 
sagem foi encaminhada". 

Nova demonstragao de que nao houvera alem do necessario pla- 
ne jamento, nem a organizagao adequada dos recursos orgamenta- 
rios a serem aplicados no financiamento do sistema, vamos encontra- 
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la no decreto que o Prefeito se diz compelido a baixar em fevereiro 
de 1957 dispondo sobre a abertura de um credito extraordinario des- 
tinado a prover o pagamento das despesas com a instalagao e ma- 
nutengao do pessoal necessario ao funcionamento de novas escolas. 
A justificativa da medida alude a "desidia na construgao de predios 
escolares, a ineficiencia do sistema de convenios", ao dever de ga- 
rantirem, os poderes publicps, ensino primario gratuito, o que nao 
vinha ocorrendo em medida suficiente na Capital, onde existiam, 
em 1955, apenas duzentos mil lugares para mais de trezentos e trin- 
ta mil criangas em idade escolar, a existencia de "gente do povo em 
desespero a procura de vagas nos grupos escolares do Estado", ca- 
racterizando a situagao do momento como de "calamidade publica". 

* 
* * 

Mais uma falha a ser desde logo apontada na organizagao do 
ensino municipal, e essa de capital importancia, reside na rapida 
transferencia que logo se verificou das preocupagoes dos responsa- 
veis com o sistema, para as preocupagoes com os interesses do pessoal 
que para ele havia sido admitido, a titulo precario e em carater tran- 
sitorio. Tao debil a estrutura do sistema que nao foi precise muito 
tempo nem grande esforgo para o prevalecimento dos interesses in- 
dividuais. O projeto ja nao dizia mais respeito ao ensino primario, 
mas ao quadro de pessoal desse ensino, marcando importante mu- 
danga de rumo na marcha do famigerado processo de municipaliza- 
gao do ensino primario. A transformagao que se operou, e que ja 
era de se presumir desde o inicio das discussoes, na Camara passou 
a condicionar as marchas e contra-marchas do projeto, os seus vai- 
e-vens nas Comissoes e no Plenario da edilidade paulistana. A fun- 
dagao de uma Associagao de Professores Primarios completa o qua- 
dro para dar a versao exata da situagao como passou a caracterizar-se 
mais precisamente a partir de entao. 

A questao ganha, em determinado momento, tais contornos, 
marcando conflito entre o interesse publico e o interesse privado, re- 
presentado este pelo grupo de professores que passa a freqiientar 
assiduamente a Camara. Esse comparecimento, em massa, de inte- 
resados, para assistir aos debates travados em torno do proieto. e 
apontado por um vereador como uma forma de pressao incomoda, 
constrangedora, contraria ao bom funcionamento do regime. 

Mas, por outro lado, a organizagao do sistema de ensino muni- 
cipal e a promogao de seu funcionamento passa a ser comprometida 
pela interferencia de outros fatores de natureza politica. A aproxi- 
magao dos pleitos eleitorais passa a afetar o comportamento das au- 
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toridades, dos professores, da Associagao de Professores. O peso do 
voto do numeroso grupo de professores e considerado elemento pon- 
deravel nas disputas dos postos do executivo municipal e estadual. 
Vereadores nao perdem tambem oportunidade de tomar posigao ten- 
do as vistas voltadas para os votos provaveis de um tao grande con- 
tingente de eleitores esclarecidos. Nas duas eleigoes — a de Prefeito 
em 1957 e a de Governador em 1958 — negociagoes se estabeleceram 
entre candidates ou seus representantes e os representantes dos pro- 
fessores primarios a base de atendimento de certas reivindicagoes 
em troca do apoio eleitoral do grupo dos interessados. 

Sob outros aspectos aparecem tambem interferencias de natu- 
reza polftica. Nas vesperas do pleito para eleigao do novo prefeito, 
em 1957, no mes de abril, repetindo gesto semelhante do ano ante- 
rior, o Prefeito em exercicio noticia pelos jornais que ia determinar 
se procedesse a leitura da carta-testamento do ex-ditador nas esco- 
las municipais... 

Um sistema assim sujeito aos azares das lutas politicas estaduais 
e municipais estava a dar provas evidentes das debilidades de sua 
organizagao como um con junto de instituigoes destinadas a pro mo- 
ver a boa formagao da personalidade das criangas. Estava muito 
longe de ser um sistema organizado em bases pedagogicas, racionais 
e democraticas. 

* 
* * 

Nao bastassem tao insistentes demonstragoes de inadequada or- 
ganizagao da rede de escolas, da ausencia de um previamente defi- 
nido programa de agao, da inexistencia efetiva de sistemas de assis- 
tencia a execugao e de medidas de resultados da escolarizagao no 
ensino municipal, e seria suficiente considerassemos as repetidas 
declaragoes a respeito da necessidade de uma reorganizacao do en- 
sino primario municipal logo apos a substituigao do Prefeito em 
1957. Mai acabara de ser "organizado" o ensino municipal ja exigia 
reorganizagao. Empossado o primeiro Secretario de Educagao e Cul- 
tura do novo governo local que se iniciava, nesse ano, sua primeira 
manifestagao publica em tomo do assunto e a de que vai nomear 
uma comissao para proceder a um levantamento complete da situa- 
gao. Um chefe de regiao escolar declara saber de "graves irregula- 
ridades no ensino primario municipal", dizendo-se informado de 
que era intengao do Secretario mandar fazer um levantamento com- 
plete para dar ao ensino municipal uma organizagao mais eficiente. 
Dois meses depois, no relatorio da Comissao que fora nomeada apon- 
tam-se "alarmantes irregularidades". 
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O proprio prefeito, certa feita, chega a caracterizar a situagao 
declarando que o ensino municipal era um "saco de gatos". 

O levantamenio procedido vai reveiar que o sistema se com- 
punha, aquela altura — meados de 1957 — de 1.564 escolas distribuidas 
por 8 grupos escolares, 21 parques-escola, 493 escolas agrupadas e 
d08 escolas isoladas. Lstavam matriculadas nessas 1.364 unidades 
50.883 alunos de seis (grifo nosso) a doze anos de idade. Das escolas 
isoladas, 250 deviam ser techadas com urgencia (grifo nusso; em 
virtude de apresentarem irregularidade: luncionavam em local im- 
proprio, com area insuficiente, com frequencia baixa e com alunos 
abaixo da idade escolar. Enquanto isso, estimava-se ainda em cem 
mil o numero de criangas em idade escolar sem escola primaria na 
Capital.,. 

Em principios de 1958, isto e, quase um ano mais tarde, novo 
levantamento revelava segundo o depoimento do diretor do ensino 
municipal, que "havia 300 escolas isoladas criadas na administragao 
anterior que nao podiam continuar existindo... (...) muitas "fun- 
cionavam em garagens, casas particulares, em condigoes as mais 
precarias. Muitas gravitavam em torno de grupos escolares esta- 
duais, como procurando fazer-lhes concorrencia"... 

Mas a consagragao do estado em que se encontrava o ensino pri- 
mario temo-la em um documeno de larga divulgagao durante a 
campanha politica do Prefeito como candidate a Governador. No 
seu manifesto ao professorado afirma: "desejo tornar efetiva, desta 
vez, atraves de experiencias concretas, a Municipalizagao do ensino" 
e logo em seguida: "Vamos caminhar para a Municipalizagao do en- 
sino, porem com a cautela necessaria exigida por um empreendi- 
mento complexo dessa natureza, para evitar, inclusive, que se re- 
pitam em outros municipios de Sao Paulo, os desacertos da insti- 
tuigao intempestiva do ensino municipal na Capital, sem predios, 
sem embasamento legal competente e que esta reclamando as me- 
didas corretivas que ja determinei" (grifo nosso). 

Se o sistema de ensino primario criado pela Municipalidade de 
Sao Paulo revela completa ausencia de Planejamento e de Organi- 
zagao como se demonstrou a luz de alguns principios teoricos basi- 
cos de Administragao Escolar, desnecessario se torna nos alonguemos 
na analise critica das demais operagoes que fechariam o ciclo do 
processo total: assistencia a execugao, medidas de resultados e re- 
latorios. Mas vamos a um rapido exame do que nos interessa a 
respeito. 

Num sistema estruturado em bases de tal precariedade nada se 
poderia esperar relativamente a uma regular e eficiente assistencia 
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a execugao. E nao se poderia faze-lo simplesmente porque, no qua- 
dro de pessoal admitido para o sistema, nao constava a existencia 
de elementos qualificados em numero suficiente para o desempenho 
desse delicado mister. As fungoes de diregao, orientagao e inspegao 
em numero proporcionalmente inferior ao reclamado pela extensao 
do sistema e dispersao das unidades (40 diretores, 24 inspetores e 
14 tecnicos no Servigo de Orientagao Pedagogica) foram entregues 
a professores primarios tirades do proprio grupo de normalista admi- 
tido para as fungoes docentes de base. Afora um reduzido numero 
de licenciadas em exercicio no Servigo de Orfe'ntagao Pedagogica, 
os demais eram simples normalistas, de experiencia limitada em 
servigo. Na verdade, necessitariam de assistencia e orientagao; co- 
mo poderiam da-la? Nao era falha e incompleta sua formagao? 

Assinaie-se, entretanto, em homenagem a capacidade de traba- 
Iho e a dedicagao profissional de um grupo de licenciadas pela Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Pau- 
lo, os esforgos que realizaram para dar sentido a sua presenga no Ser- 
vigo de Orientagao Pedagogica do sistema de ensino primario munici- 
pal. Tais esforgos encontram-se documentados no Relatorio de um 
inquerito que empreenderam, com o auxilio de alguns professores 
primarios, para caracterizagao do professor primario municipal atra- 
ves de tres aspectos de sua vida: "dados pessoais e tempo de magis- 
terio, dados de formagao profissional e dados sobre suas atividades 
didaticas e problemas decorrentes". Os resultados foram reunidos 
numa comunicagao sob o titulo "Contribuigao ao Estudo da Forma- 
gao do Professor Primario" (Anexo n.0 28) para ser apresentada ao 
III Congresso de Professores Primarios realizado em Porto Alegre, 
em Janeiro de 1958. 

Nao parece que o pequeno grupo tenha conseguido conquistar 
terreno com suas atividades conduzidas no sentido de imprimir ru- 
mos modernos e cientificos a administragao central do sistema de 
ensino do municipio. A contribuigao nao logrou ir alem de uma 
demonstragao, nao suficientemente valorizada pelos orgaos respon- 
saveis a cargo dos quais estava a administragao municipal, das ne- 
cessidades fundamentais do sistema recem criado, no concernente ao 
contingente de professores admitidos para as atividades de base. As 
cousas, segundo apuramos, continuaram sem qualquer alteragao 
substancial. E nao podia ser de outro modo, que os diretores e ins- 
petores tinham a mesma formagao, nao decorrendo a sua escolha de 
nenhum sistema de merito. 

De que valeriam agora mais dados a vista do quadro melancoli- 
co que acabamos de descrever e apreciar? Quanto a relatorios das 
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atividades desenvolvidas, dos servigos prestados, dos resultados obti- 
dos, da situagao do slstema, das providencias em andamento, dos 
propostitos das autoridades, os unicos de que chegamos a ter conhe- 
cimento no afa com que nos consagramos a coleta de documentagao, 
foram os dos levantamentos de que a imprensa deu publicidade em 
junho de 1957 e o que, sob a forma de entrevista, divulgou o Chefe 
do Ensino Municipal em principios de 1958. Nao chegam a ser, por- 
tanto, documentos completos, caracterizadores de uma Administra- 
gao Escolar bem concebida e bem conduzida, pois que nao alinham 
dados e elementos indispensaveis ao esclarecimento devido dos in- 
teresados e estudiosos, como da opiniao publica acerca de um pro- 
blema que vinha suscitando controversias, no tocante a sua forma 
de solugao e ao seu merito. Valha ao menos o trabalho como con- 
tribuigao para a adogao das medidas que se impoem em beneficio 
do sistema e de sua administragao. 

Ora, a rede escolar municipal que se instalara em tais bases, 
sem o seu indispensavel planejamento, e que se vinha mantendo em 
tao precarias condigoes tecnicas dificilmente poderia ser admitida 
como um sistema de ensino na aceitavel acepgao do termo. E se a 
municipalizagao do ensino neste Estado ou em qualquer outro da 
Federagao se deve alcangar pelos mesmos metodos empregados na 
Capital de Sao Paulo, entao havemos de convir que esse processo de 
descentralizagao de poderes e responsabilidades, longe de ser um 
beneficio, se transformara num sacrificio e em prejuizo para a po- 
pulagao que e, em ultima instancia, quern tera de arcar com o custo 
social e pecuniario das obras emprendidas pelos seus representan- 
tes nos postos de governo. 

Detendo-nos aqui, pela pratica desnecessidade de ir adiaste, e fa- 
zendo um balango dos fatos decorrentes da instituigao do ensino 
primario municipal em seus dois primeiros anos de funcionamento, 
as conclusoes a que somos naturalmente conduzidos sao as de que: 

a) Nao houve planejamento previo da iniciativa municipal tal 
como o exigia a magnitude do empreendimento. A criagao do sis- 
tema se deu sem nenhuma consideragao para essa exigencia funda- 
mental em uma Administragao Escolar de bases modernas e cien- 
tificas. 

b) Desde a sua criagao, instalagao e colocagao em funcionamen- 
to faltou organizagao adequada ao sistema de ensino municipal, tan- 
to no que respeita ao quadro de pessoal necessario, em numero e 
qualidade, como no aprovisionamento dos recursos materiais e le- 
gais, sem cuja existencia o sistema ficou marcado pela falta de suas 
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caracten'sticas essenciais e nao tendo as elementares condigoes de 
funcionamento para colocar-se dentro de razoavel nivel tecnico. 

c) A criagao e a manutengao do sistema de ensino municipal da 
Capital foram excessivamente afetadas por influencias politico-par- 
tidarias e de grupos interessados na satisfagao de interesses pessoais 
de numerosa clientela. 

d) A manutengao de um sistema de ensino municipal autonomo, 
nas condigoes em que se criou o atual, nao e ponto pacifico na admi- 
nistragao municipal, isto, nas suas duas esferas de poder — a legis- 
lativa e a executiva. Em todo o decorrer de nosso trabalho sente-se 
a presenga de duas correntes: a dos autonomistas, movidos mais fre- 
qiientemente por interesses pessoais ou poiitico-partidarios e a dos 
favoraveis a um entrosamento da agao municipal com a do Estado, 
por motives de ordem tecnica e financeira. Aquela, batendo-se pela 
imediata legalizagao do sistema que ai esta, a outra considerando 
que a volta ao regime de convenio e mais conveniente ao interesse 
publico. 

e) A experiencia realizada com a discutida iniciativa do muni- 
cipio de Sao Paulo deve ser mais profunda e detidamente analisada 
com o afastamento das influencias politico-partidarias e de grupos 
que a marcaram de perturbagoes prejudiciais, por motives estranhos 
aos interesses do ensino, a fim de que se torne possivel um exato e 
real conhecimento das vantagens e inconvenientes da participagao 
do municipio na manutengao e desenvolvimento do ensino com a 
criagao de sistemas escolares proprios. A questao posta na base do 
que se verificou nesta Capital nao nos parece de molde a aconselhar 
a municipalizagao como uma formula util, economica e financeira- 
mente vantajosa para o municipio e para a populagao, bem como 
para o proprio desenvolvimento do ensino. 

* 
* * 

Assentadas essas conclusoes, vamos passar a examinar a tenta- 
tiva de municipalizagao do ensino primario em Sao Paulo, ou melhor, 
a criagao do sistema de ensino primario da Capital focalizando-a de 
novos angulos, especialmente do ponto de vista pratico, dentro do 
quadro geral da historia do ensino paulista. 

A experiencia levada a cabo pela municipalidade paulistana de 
instituir um sistema de ensino primario proprio nos proporciona 
excelente amostra do que pode vir a ser a municipalizagao do ensino 
no Brasil se porventura viessemos a empreende-la, sem as cautelas 
exigidas pela inovagao que esta longe de ajustar-se a tradigao na- 
cional. 
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Em trabalho anterior, de que este e complemento, nao esconde- 
mos nossas reservas relativamente a conveniencia e oportunidade 
da municipalizagao do ensino. Quem conhece as nossas tradigoes 
pollticas e vive o momento de profundas mudangas que o pais esta 
sofrendo em certas areas pelo impacto violento dos processes de 
urbanizagao e industrializagao, em contraste com outras de vida 
estagnada, ha de logo perceber nao ser esta a fase mais propicia para 
a promogao de um movimento radical de descentralizagao dos pode- 
res governamentais sem previa e profunda modificagao nos quadros 
institucionais da nagao. 

Nova divisao de poderes e responsabilidades, nova discrimina- 
gao de rendas e mais eficientes sistemas de controle dos orgaos go- 
vernamentais pela opiniao publica esclarecida e organizada, maior 
identifcagao do governo com o povo, menores possibilidades de des- 
virtuamento do regime federative e de desfiguragao da democracia, 
sao condigoes que importa sejam estabelecidas se quisermos alterar, 
para dar mais autenticidade ao regime, as tradicionais linhas da ad- 
ministragao publica brasileira. 

Na federagao e na democracia que vivemos, falando-se em ter- 
mos de Brasil, o poder publico menos publico de que dispomos, pro- 
porcionalmente a proximidade entre o povo e seus representantes, 
e o poder municipal. Lamentavelmente vamos nos libertando, com 
excessiva lentidao, dos costumes que nos vieram do Imperio e que 
atravessaram praticamente incolumes a la. Republica. Sente-se na 
organizagao politica nacional, no comportamento dos partidos e dos 
orgaos de governo, a ausencia lastimavel de diretrizes ideologicas e 
a teimosa presenga residual de habitos e concepgoes que explicam 
o clientelismo politico eleitoral dos partidos e a improvisagao e o 
paternalismo da administragao publica, que resultou no Estado a 
que se convencionou chamar Cartorial, alias, com muita proprieda- 
de. Em nenhuma esfera de poder sera possivel desvirtuar mais a 
vontade popular que na do poder municipal, verdade a que nao fo- 
gem nem as grandes areas urbanizadas e industrializadas como Sao 
Paulo e Rio de Janeiro. As duas prefeituras ou melhor os dois go- 
vernos municipais funcionam, cada um a seu modo, como tipicas 
oligarquias. Se essa e a realidade nos principals centres urbanos do 
pais, que se nao dira dos restantes, onde mais facil e menos oneroso 
sera manobrar as clientelas politicas, transformando os cargos e re- 
partigoes em fontes de satisfagao de interesses pessoais e orientan- 
do a administragao segundo normas e metodos de solugao de proble- 
mas a curto prazo ou adotando medidas paliativas de limitado al- 
cance. Por motives dessa ordem, o municipalismo que ai esta deve 
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ser recebido com certas reservas, que no seu bojo poderemos en- 
contrar mal disfargados perigos para o desenvolvimento e o aper- 
feigoamento das praticas inerentes ao regime democratico entre nos 
como ameagas a administragao moderna e cientifica, numa era que 
se caracteriza justamente pelo vulto dos empreendimentos publicos. 

Ha quern pretenda demonstrar as excelencias da municipaliza- 
gao dos servigos publicos no Brasil ilustrando as suas afirmagoes 
com exemplos do papel desempenhado pelo municipio ou pelos 6r- 
gaos de governos locais em paises de tradigao nistorico-cultural di- 
ferente. O municipio nao e um dado abstrato. Nao podemos con- 
sidera-lo fora do seu contexto, o que tambem acontece com a Edu- 
cagao. Em Sao Paulo e no Brasil, falando-se em tese, nao conhece- 
mos exemplo de espontanea e racional demonstragao de interesse 
dos municipios pelo ensino e pela educagao popular. Foram balda- 
dos os esforgos, nesse sentido, dos representantes do pensamento 
liberal no Brasil que promoveram a proclamagao e a implantagao 
da Republica. Na organizagao, o sistema paulista de ensino foi todo 
ele pensado em termos de colaboragao e atividade municipal. O 
sonho nunca se concretizou, porque as camaras nao sentiam a sua 
responsabilidade nesse terreno, que eram camaras de homens que 
pertenciam a uma sociedade de economia agro-pastoril, de tradigao 
escravocrata e patriarcal. Hoje como ontem, em larga escala, em 
escala mais larga do que seria de desejar, ainda e valida em exten- 
sao nacional a afirmativa de que "o povo nao considera a escola co- 
mo sendo seu patrimonio". Residuo dessa tradigao cultural e o que 
se encontra na base do comportamento da propria populagao da Ca- 
pital de Sao Paulo em relagao a educagao popular, apesar do grande 
contingente de representantes de outras culturas em sua atual com- 
posigao. O sistema de ensino primario e medio ja atingiu, aqui, es- 
tados extremes de degradagao sem que se verificasse a menor rea- 
gao popular. 

Soam portanto estranhamente, em complete desacordo com os 
dados reais de nossa experiencia, afirmagoes como as que fez um 
Secretario de Educagao e Cultura do Municipio declarando que 
criando o seu sistema a municipalidade se punha "de acordo com a 
linha historica e com a tradigao do ensino em nosso pais". Nada 
menos historico nem menos tradicional em Sao Paulo e no Brasil 
do que ensino primario municipal. 

* 
* * 

Outro aspecto a considerar ainda no tocante a administragao 
municipal refere-se ao que denominariamos seu nivel tecnico e o 
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que se tem como aceitavel em materia de probidade dos orgaos e 
servigos de carater publico. Das tres orbitas de administragao na 
vida nacional, a do municipio e a de menor credito sob um ou outro 
ponto de vista. Os municipios constituem verdadeiras fortalezas 
quando considerados do ponto de vista politico, mas, em contrapar- 
tida, o oposto e o que ocorre se vamos julga-lo do ponto de vista de 
sua administragao. Orgamentos falhos, elaborados muitas vezes com 
o fito precipuo de que apenas se cumpra a lei que exige a sua renova- 
gao anual; em beneficio deles foi pequena a contribuigao racionaliza- 
dora dos Departamentos das Municipalidades durante o periodo dita- 
torial no Brasil. De efeitos ainda nao completes a legislagao sobre nor- 
mas financeiras municipals, sobretudo pelo fato de serem as autori- 
dades locais pouco propensas a prestar contas de suas gestoes. Os 
exemplos ai estao e se repetem nos grandes como nos pequenos muni- 
cipios com regular freqiiencia. Nao ha negar que alguma melhoria 
ja pode ser creditada a grande numero de municipios em areas mais 
desenvolvidas do pais, mas o fenomeno evidentemente nao e nacio- 
nal. 

Nao tendo nitida consciencia do nivel de suas responsabilidades 
politicas, nao dispondo de capacidade tecnica nem contando com su- 
ficientes disponibilidades financeiras, nao nos parece acertado nem 
aconselhavel uma politica que consagre a municipalizagao de servi- 
gos de interesse coletivo como o sistema de ensino. Aos que nos ar- 
gumentarem com o exemplo de municipalidades eficientes e de ser- 
vigos de alto nivel, lembraremos que o Brasil possui, no momento, 
cerca de 2.800 municipios, dos quais reduzida percentagem, por 
certo, mereceria as honras daquela classificagao. 

Nao se trata de minimizar a importancia do municipio brasilei- 
ro, mas num estudo objetivo da situagao nacional, se os fatos reve- 
lam que a Uniao e os Estados nunca atribuiram maior importancia 
aos respectivos sistemas de ensino e as suas obrigagoes no tocante a 
educagao popular — de que o ensino primario obrigatorio e gratuito 
e o principal instrumento — os mesmos fatos demonstram que o 
municipio Ihes leva a palma nesse desinteresse. 

O caso recente de Sao Paulo e tipico e importa que ao seu 
exemplo retornemos para da-lo em sua devida dimensao. Contando 
a cidade, de longa data, com um sistema escolar estadual deficiente 
em seus alicerces, isto e, em sua rede de edificios proprios, quando 
um planejamento de construgoes revela as possibilidades de supera- 
gao efetiva dessa deficiencia, a prazo relativamente curto, a solugao 
e abandonada e substituida por outra que atende menos ao interesse 
de 50.000 criangas que a satisfagao de 1.500 professores. Pode-se 
pensar em municipalizagao, como beneficio e melhoria, nessa linha? 
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* 
* * 

No processo de criagao do sistema de ensino municipal, as auto- 
ridades locais timbraram sempre em assinalar que a orientagao que 
haviam escolhido era a que se achava afinada pelo diapasao do Mi- 
nisterio da Educagao e Cultura, contra as ideias esposadas pelo Es- 
tado de preferir a linha definida nos Convenios. As declaragoes, po- 
rem, nunca revelaram que o municipio estivesse recebendo auxilio 
financeiro ou tecnico do governo federal ou apoio efetivo de qual- 
quer outra especie para a sua iniciativa. Emobra prevalega em cir- 
culos responsaveis do Ministerio de Educagao e Cultura uma orien- 
tagao de sentido municipalista, essa tendencia nao se tern revelado 
com forga de aplicagao pratica, pelas razoes a que nos reportamos, 
aliadas aos obices legais que a ela se opoem. Efetivamente, a Cons- 
tituigao de 1946, estabelecendo, taxativamente, que compete ao go- 
verno federal legislar sobre Diretrizes e Bases da Educagao e defe- 
rindo a Uniao e aos Estados a competencia para a organizagao dos 
respectivos sistemas de ensino, sendo o da primeira, em carater su- 
pletivo, na medida das necessidades locais, nenhuma competencia 
especifica atribuiu ao municipio. Limitou-se a estabelecer que Ihe 
cabe aplicar 20% de sua renda em manutengao e desenvolvimento 
do ensino. Se cabe aos Estados disciplinar a vida e as atividades mu- 
nicipais naquilo em que nao contrariam os principios de autonomia 
fixados na Lei Magna, segue-se que em materia de ensino nao cabe 
aos municipios legislar ao arrepio de normas federais de diretrizes 
e bases e as que forem tragadas pelos Estados dentro da sua compe- 
tencia de organizarem os respectivos sistemas de ensino estadual 
para a integragao da qual os municipios podem contribuir nos ter- 
mos do que a respectiva legislagao determinar. Esse, pelo menos, 
nos parece o mais claro entendimento dos dispositivos constitucio- 
nais que repartem responsabilidades e prerrogativas entre Uniao, 
Estados e Municipios no tocante ao ensino. For ocasiao dos atritos 
entre as autoridades municipals e as do Estado em torno do proble- 
ma, um judicioso comentario de acatado orgao da imprensa paulis- 
tana culpava a Secretaria da Educagao de nao haver agido com a 
diligencia necesaria na defesa de seus direitos como orgao capaz de 
zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais em fungao dos quais 
o ensino primario devia ser organizado. Essa nos pareceu uma cri- 
tica inteiramente pertinente. Nao fosse a excessiva prudencia e o 
temor revelado, por alguns representantes estaduais, de agravar 
conflitos pessoais entre autoridades do Estado e do Municipio, 
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muitos males de que ate hoje padece o ensino primario na Capita] 
teriam sido evitados. 

Nao encontramos, tambem, relagao alguma estabelecida entre 
o empreendimento da Prefeitura de Sao Paulo e atividades especifi- 
cas do Ministerio de Educagao e Cultura. Neste, o Prof. Anisio Tei- 
xeira, Diretor do Institute Nacional de Estudos Pedagogicos, qu6 
tem sido apontado no Pais como o defensor mais credenciado e aca- 
tado da municipalizagao do ensino, nunca chegou a adotar ou jus- 
tificar exageros de quantos se tem dito inspirados pelas suas ideias 
ou movidos pela sua pregagao. Na tese apresentada ao Congresso de 
Curitiba (108), a ideia matriz de se atribuir a administragao da es- 
cola primaria ao poder local aparece proposta dentro de tais condi- 
goes que o regime se caracteriza muito mais com o que preconiza 
mos, de entendimento entre as tres esferas de poder publico — j 
Uniao, o Estado e o Municipio — para a realizagao de uma obrj 
que a competencia politico-administrativa dos tres poderes perten- 
ce. Essa e a linha que se depreende de outros trabalhos da mesrm 
pena. E o piano do autor de "A Educagao nao e privilegio" se coloce 
mais propriamente como uma exposigao relativa as perspectivas de 
uma racionalizagao do financiamento da educagao primaria, com ba 
se nos dispositivos constitucionais sobre manutengao e desenvolvi- 
mento do ensino, sem maiores consideragoes no tocante a analise 
real da administragao municipal como expressao de poder publice 
autentico e eficiente. 

Nao devem passar tambem sem reparo as conclusoes a que che 
gou depois de varies meses de atividades, a Comissao Mista de re 
presentantes do Estado e do Municipio, nomeados com a incumben 
cia de proper as medidas que julgassem adequadas a solugao da pen 
dencia que se eternizava entre a Prefeitura e o Estado. A tendencie 
dominante na Comissao percebia-se, pelo proprio teor das manifes 
tagoes da maioria de seus membros, era a de proper o retomo ac 
sistema de convenios, mas a pressao das forgas que so se satisfazian 
com a consolidagao do sistema de ensino municipal, e a manutenga( 
da atmosfera de atrito permanente entre os dois poderes foi de ta 
ordem que os seus trabalhos se encerraram com a expedigao de un 
disparatado pronunciamento acerca das conclusoes a que o grup( 
ha via chegado: 

1. O sistema de ensino municipal deveria ser mantido; 

(108) Teixeira, Anisio — A Municipalizagao do Ensino Primario — Tes 
apresentada ao Congresso Nacional de Municipalidades, em Curitib 
— Abril de 1957. 
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2. O Estado e o Municipio nao deveriam colocar-se em situagao 
antagonica, mas agir no sentido da mais estrita colaboragao no to- 
cante a instalagao de unidades escolares de ensino primario, delimi- 
tando tao precisamente quanto possivel suas areas territorials de 
agao. (grifo nosso). 

3. No im'cio do ano letivo seguinte, por ocasiao das matriculas, 
os casos de conflito de interesses deveriam ser estudados concreta- 
mente e decididos a luz dos dados objetivos configurados da situa- 
gao. 

No que concerne a segunda conclusao, a primeira parte enfei- 
xava um conselho desnecessario e improprio. Nao seria a recomen- 
dagao da Comissao que iria modificar a atitude de autoridades, que 
ja nao se haviam colocado, diante do problema, a altura de suas res- 
ponsabilidades, nem ao menos por respeito as posigoes de mando 
governamental de que as investira o povo. No que tange a parte fi- 
nal, a recomendagao era de extreme ridiculo. Como se poderiam de- 
limitar areas territoriais de agao para os dois poderes dentro da mes- 
ma cidade? Pretender-se-ia que alguns bairros ou distritos so fossem 
servidos pelo sistema estadual de ensino primario e outros so con- 
tassem com escolas do sistema municipal? E' tao contraria ao bom 
senso a recomendagao em tela que comenta-la se nos afigura uma 
tarefa ingrata e ingloria. 

O que se deduz de tudo quanto ficou registrado das atividades 
da Comissao Mista e que os seus trabalhos redundaram em pura 
perda porque nao houve a suficiente firmeza para a exposigao obje- 
tiva ao Prefeito e ao Secretario da Educagao das reais condigoes do 
ensino primario municipal, de acerto, conveniencia e oportunidade 
de sua extingao, de comum acordo com o Estado para a mais pro- 
veitosa aplicagao dos recursos financeiros comuns na obra do soer- 
guimento do ensino primario na Capital. Temendo contrariar os 
professores, a Comissao decidiu-se por uma saida no estilo de Pilatos, 
mas muito mais ridicula porque nao se deixou extinguir sem antes 
expedir um comunicado inconseqiiente, quando tudo aconselhava 
a que se calasse. 

* 
* * 

O estudo da experiencia da Prefeitura de Sao Paulo confirma, 
suficientemente, com o apoio da historia e dos fatos recentes, que 
qualquer iniciativa de municipalizagao do ensino, como ocorreria, 
por certo, com a municipalizgao de qualquer outro servigo publico 
da mesma importancia e amplitude, teria seu exito dependente, do 
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ponto de vista socio-historico-cultural, de um contexto favoravel a 
sua adogao e implantagao; do ponto de vista constituicional, da trans- 
ferencia de poderes, responsabilidades e recursos, atraves de uma 
nova discriminagao de competencia e de rendas; e, do ponto de vista 
da Administragao propriamente dita, do dominio de tecmcas de agao 
de alto nivel. Sem a presenga desses tres fatores favoraveis, seria 
pouco provavel pudessemos pensar em capacidade municipal para 
realizar, segundo a mais adequada Politica de Educagao, os objeti- 
vos implicitos em uma Filosofia de Educagao de bases modernas e 
afinada com as inequivocas necessidades nacionais. De nada Valeria 
uma municipalizagao por lei, faltando-lhe, como Ihe falta, o suporte 
cultural, envolvendo os aspectos a que nos referimos. 

Uma politica renovadora, de longo alcance, em consonancia com 
as necessidades do pais e os principios cientificos da Administragao 
moderna, teria de orientar-se em sentido diferente, quiga oposto. 
Agora, sera dificil retornar ao ponto de partida, embora nos parega 
essa a providencia acertada. O Municipio tendera a fazer com o en- 
sino em maior escala o que o Estado tern feito de pior; o aproveita- 
mento partidario-eleitoral dos seus imensos quadros de pessoal, ex- 
tremamente moveis segundo interesses de clientela. Foi essa, na 
verdade, a razao fundamental da disputa entre os dois governos de- 
savindos por causa de seus chefes. 

Por outro lado, com o passo dado em 1956, no sentido da muni- 
cipalizagao do ensino, a Prefeitura interrompeu, comprometendo em 
meio de seu processo, uma grande e proveitosa experiencia no cam- 
po da Administragao Escolar. Uma experiencia de inumeras virtua- 
lidades, como sera facil de sentir e compreender. 

Os dados que alinhamos ao fazer o relato imparcial dos resulta- 
dos obtidos durante o curto periodo em que foram postas em execu- 
gao as clausulas dos convenios de 1943 e 1949, comprovam o acerto 
da politica definida nos atos oficiais que estabeleceram, para o fim 
de promoverem, em cooperagao, a manutengao e o desenvolvimento 
do ensino no mais rico e populoso municipio do Estado. o entendi- 
mento entre os dois governos. Nao sabemos que a experincia se tenha 
repetido em qualquer outro ponto do territorio nacional, mas o 
exemplo de Sao Paulo deveria ser mais bem aproveitado pelas li- 
goes que dele poderiamos tirar, seja na apuragao das realizgoes con- 
cretas no terreno material, seja na apreciagao objetiva do estado de 
espirito de franco entendimento e de efetiva colaboragao que domi- 
nou autoridades estaduais e municipals no interregno da vigencia 
dos convenios. Se maior instrumentalizagao nao se obteve da situa- 
gao, valha como desculpa a impressao que a todos dominava de que 



— 197 — 

ja se estava realizando o maximo. Realmente, as realizagoes e con- 
quistas foram de molde a impressionar, e maior seria o seu vulto nao 
fossem os percalgos e obstaculos que a Comissao do Convenio en- 
controu em seu caminho como reflexos de uma Administragao Publi- 
ca infensa e firmar-se em bases de planejamento. Reflexos de uma 
Administragao Estadual e de uma Administragao Municipal, especial- 
mente a Municipal excessivamente sujeita a influencias personalistas. 
Quern teve, naquele periodo, oportunidade de contacto com as auto- 
ridades escolares da Capital pode atestar que era esse o pensamento 
dominante. Os testemunhos que recolhemos e incluimos neste tra- 
balho valem como ilustracao e servem de base para o que estamos 
afirmando. 

Tornaram-se freqiientes, durante pouco mais de um quinquenio 
de colaboragao ininterrupta, reunioes de autoridades escolares esta- 
duais e municipais, numa eficiente, embora reduzida equipe, nobre- 
mente empenhada em tirar o maximo resultado de seus esforgos co- 
mo grupo, como grupo altamente motivado e preocupado com os fins 
para que fora criado. Pela primeira vez ensaia-se o planejamento, 
em larga escala, de modificagoes de porte a serem introduzidas no 
sistema de ensino primario da Capital. Educadores, engenheiros e 
arquitetos dao-se as maos para estudos e experiencias em materia 
de construgoes escolares. Nos ultimos meses de 1949, e durante mais 
de tres anos, o clima reinante na Capital, fazia crer que uma verda- 
deira revolugao pedagogica estava em marcha. As conferencias e 
exposigoes realizadas demonstram que, estabelecido o roteiro inicial, 
as atividades se desdobravam num crescendo que era a mais elo- 
quente demonstragao de interesse e a maior prova de entusiasmo. 
Procuram-se locais para escolas, levantam-se terrenos, visitam-se 
estabelecimentos em atividade, anotam-se deficiencias ja observadas, 
estudam-se detalhes para a programagao de um grupo escolar, ela- 
boram-se projetos e preparam-se orgamentos de seu custo. Em me- 
nos de tres anos, mais de quinhentas salas de aula sao construidas, 
mais de trezentas estao em construgao como primeiro resultado de 
um planejamento que fora elaborado para que em cinco anos mil e 
duzentas salas de aula, em cem grupos, dessem ambiente adequado 
a escolarizagao de quarenta e oito mil criangas. Como as escolas ain- 
da estavam funcionando em tres turnos e as classes com quarenta 
alunos, a nova etapa de planificagao seria a da supressao do terceiro 
periodo e a da redugao do efetivo das classes. 

Nao fossem os obstaculos que se opuseram, politico-partidario- 
eleitorais principalmente, ao desenvolvimento das atividades pla- 
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nejadas da Comissao do Convenio, teriam sido de maior vulto os re- 
sultados alcangados nesse periodo e a fase do combate ao terceiro 
periodo teria sido realidade pratica da mais significativa repercus- 
sao para um sistema que ja se habituara a progress!va deterioraQao 
como fato normal. O so fato de se colocar o ritmo das construgoes de 
modo a permitir se esperasse a supressao do terceiro periodo nas 
escolas da Capital, dentro de prazo razoavelmente curto, ja creden- 
ciava a Comissao do Convenio a confianga publica; ja conquistara a 
da maioria das autoridades escolares estaduais preocupadas com o 
mesmo problema. A falta de terrenos para mais numerosas constru- 
goes, retardadas as expropriagoes, em muitos casos por expedientes 
a que nao eram estranhos interesses pessoais e empenhos politicos, 
contribuiu decisivamente para que a Comissao visse frustrado o seu 
proposito de recolocar os grupos escolares da Capital funcionando 
em dois periodos de aula, com classes de menor numero de alunos. 

Segundo o planejamento inicial, os objetivos haviam sido bem 
definidos e poderiam ser alcangados, vencidos certos obices, dentro 
de pouco mais de um quinquenio para a eliminagao do mil vezes con- 
denado tresdobramento: 

1. maior numero de edificios; 
2. edificios com menor numero de classes; 
3. classes com menor matricula efetiva. 
A obra, no entanto, foi interrompida, apesar de iniciada sob tao 

bons auspicios. O prosseguimento dos convenios foi logo mais inva- 
lidado pela incapacidade revelada pelos dois governos — o estadual 
e o municipal — de impedir, em suas relagoes, o predominio de inte- 
resses subalternos e imediatistas, em detrimento de superiores inte- 
resses do ensino e da crianga. 

* 
* ♦ 

Parece-nos de inteiro cabimento apurarem-se efetivamente as 
vantagens e desvantagens na municipalizagao de servigos publicos, 
considerados de modo geral e segundo a experiencia de outros po- 
vos. Os Estados Unidos sao freqiientemente apontados como o e- 
xemplo classic© das virtualidades do municipalismo, dado o pre- 
dominante papel sempre desempenhado, como reservado, na repii- 
blica norte-americana, aos poderes locais. Pois bem, nao sao assim 
tao favoraveis os julgamentos mais recentes do localismo nos Esta- 
-dos Unidos, pelo menos do ponto de vista escolar. Assim e que em 
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Nicolas Hans (109) vamos encontrar nao poucas reservas ao siste- 
ma como as que se depreendem das informagoes registradas em 
varias passagens de seu excelente estudo comparative da educagao 
em diversos paises. A certa altura do capitlo referente ao sistema 
escolar americano, diz: "Dos quarenta e oito estados, apenas um — 
o Estado de Delaware — estabeleceu um sistema estatal de admi- 
nistragao com controle direto e auxilio financeiro para todas as es- 
colas publicas em seu territorio. Apesar desse exemplo, que indu- 
bitavelmente trouxe como resultado uma melhor organizagao e 
distribuigao das oportunidades educacionais em Delaware, os qua- 
renta e sete estados restantes nao puderam ainda veneer a oposigao 
conservadora e obstinada de suas unidades locais no tocante ao con- 
trole estatal da educagao". 

Mais adiante, afirma: "Durante o periodo compreendido entre 
as duas guerras mundiais foram feitas muitas tentativas para o es- 
tabelecimento de um controle federal eficiente, mas sempre esses 
intentos foram frustrados pela oposigao dos estados e das corpora- 
goes religiosas. A oposigao mais forte era da parte da Igreja Cato- 
lica, que considerava "tais medidas tanto anti-americanas, como an- 
ti-cristas", e recomendava expressamente a todos os catolicos que 
se opusessem a esses "projetos educacionais destruidores", levan- 
tando uma barreira inexpugavel contra essa ameaga sinistra para a 
religiao e ameaga constitucional para a familia e a nagao". 

Pouco antes, focalizando o sistema de distritos escolares, havia 
assinalado: "No atual periodo de reformas progressivas, o sistema 
de distritos e o principal obstaculo para uma melhoria uniforme da 
educagao norte-americana" e reproduzindo a opiniao do Prof. F. 
H. Swift da Universidade da California, transcreve esta declara- 
gao: "Depois de varias geragoes de escolas publicas ajudada? e do- 
minadas pelas autoridades locais, constatamos que a mais rica na- 
gao da terra nega a multidoes de seus filhos toda classe de oportu- 
nidades educacionais, confinando milhares deles em chogas lugubres 
e malsas, sob a diregao de professores que recebem salaries misera- 
veis e sao, por conseguinte, ignorantes e incapazes, realizando uma 
missao negativa". 

Nao poderia ser mais expressive o julgamento dos males do lo- 
calismo, no terreno em que ele parecia ter dado os melhores frutos. 
E se pensarmos bem, todos concordaremos que, de fato, os sistemas 
locais minimizam, pela pulverizagao do sistema escolar nacional, a 
importancia da educagao como fator de democratizagao politica e de 

(109) Hans, Nicolas — Comparative Education — A study of educational 
factors and traditions — London — Routledge & Kegan Paul Limi-i 
ted -r 1951. 
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desenvolvimento economico, porque as autoridades municipals es- 
tao longe de ser capazes de enfrentar e resolver seus problernas 
equacionando-os em adequadas dimensces, a luz dos interesses ge- 
rais do pais. 

Nao obstante toda a propaganda desencadeada no pais em favor 
do municipalismo, nada nos induz a crer no exito das ideias e pro- 
jetos municipalistas senao a vaga esperanqa de que pudessemos re- 
petir, por um repentino milagre, a experiencia politico-administra- 
tiva de outros povos de indole e formagao diferentes da nossa. O ape- 
go teimoso a solugoes estrangeiras, que tem arruinado tantos dos 
nossos esforgos em varies campos da atividade nacional, aliado a de- 
ficiente formagao de tantas de nossas autoridades estaduais e munici- 
pals, puseram a perder um dos mais frutiferos ensaios de colaboragao 
inter-governamental, que. tendo si do iniciado informalmente muito 
antes dos convenios, pois que dela ja vamos encontrar as primeiras ^ 
manifestagoes no espirito que presidira a incursao da municipalida- g 
de no campo da educagao popular em 1935-36 e 37, experiencia que 5 
nao deveria ter sido interrompida, justamente porque tudo fazia crer ° 
que essa colaboragao se ampliaria e se consolidaria em beneficio do a 
povo, resultando na criagao e devida instalagao, em curto prazo, do -n 
numero de escolas primarias reclamadas pela populagao infantil em S 
idade de freqiienta-las na area da Capital. Se a experiencia pudesse ^ 
entao estender-se. em moldes semelhantes. ao interior, forte imrml- 
so receberia o sistema publico de ensino primario com resultados ^ 
heneficos para as criangas do grupo etario dos 7 aos 12 anos. p 

Se analisarmos com minucioso cuidado, rigorosa imparciahdade 
politica e verdadeiro espirito cientifico a formula municipalizagao 
em confronto com a formula consul ^tanciada nos convenios para a ^ 
solugao dos problernas de ensino na Capital, como no interior, veri- ? 
ficaremos, sem grande esforgo, a imensa superioridade da segunda, 
sob todos os aspectos pelos quais as queiramos examinar, conforme 
tentaremos demonstrar nesta parte final do nosso trabalho. 

O regime de acordos bilaterais entre o Estado e o Municipio, ou 
trilaterais, empenhando, ao mesmo tempo, a Uniao, o Estado e o Mu- 
nicipio na solugao de um problema da transcendencia e complexida- 
de da do sistema de ensino e seu progressive desenvolvimento, e. de 
todos os que se pudessem imaginar e instaurar, o mais util e ajustado 
as nossas tradigoes de pais sujeito a administragao fortemente cen- 
tralizada, autoritaria e paternalista e de politica partidaria altamente 
descentralizada. Temos um governo nacional que dispoe de largos 
recursos para dispensar beneficios, quando, onde e como Ihe pare- 
ger oportuno e for do seu interesse. Nao funcionam, porem, em 
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bases nacionais, os partidos politicos que com o governo nacional ne- 
goceiam. Dentro dos Estados, a situagao, "mutatis mutandis" e iden- 
tica. Nao ha como fugir a esses dois tragos caracteristicos conjuntu- 
rais e que sao o resultado da nossa formagao. Nossos problemas so 
se podem resolver, na linha do interesse nacional, se as solugoes se 
afeigoarem, nos seus processes, as exigencias do regime de relagdes 
tradicionalmente estabelecido entre as autoridades constituidas, com 
os seus poderes legais e de fato. Fora dai estaremos tentando em 
vao, essa e a grande iigao dos modernos estudos antropo-historico- 
sociologicos. 

Pois bem, os convenios escolares nos moldes dos que vigoraram 
na Capital por quase dez anos, podem ser o instrumento apropriado 
para ensejar o mais racional aproveitamento dos recursos financei- 
ros destinados ao custeio da educagao escolar em todo o territorio na- 
cional, especialmente a vista dos dispositivos constitucionais que fi- 
xaram a competencia das nossas tres esferas de poder publico e para 
elas estabeleceram a obrigagao de reservarem quotas fixas de suas 
respectivas receitas de impostos para a manutengao e desenvolvi- 
mento do ensino. O imenso "deficit" do sistema escolar brasileiro so 
podera ser coberto se a Uniao, os Estados e os Municipios se unirem 
para enfrenta-lo com decidida determinagao. A soma das quotas pos- 
sibilitaria evitarem-se desperdicios, tanto das duplicatas de servigos, 
como das lacunas que facilmente ocorrem em programas de agao in- 
dependentes, concorrentes, complementares ou supletivos, mas reci- 
procamente desconhecidos. A fusao, em um fundo comum, dos re- 
cursos financeiros das tres fontes, daria margem ao seu racional apro- 
veitamento, com a divisao percentual das despesas de custeio e in- 
vestimentos, numa obra inedita de imediatos efeitos e de conseqiien- 
te repercussao nas tres esferas — local, estadual e nacional. 

Nao concordamos, data venia, com a afirmagao de que "se a edu- 
cagao deve ser dada no lar e na escola, como dispoe expressamente a 
C'onstituigao vigente (art. 166), e o Municipio a entidade estatal que se 
encontra em melhores condigoes para ministra-la, de acordo com o 
mandamento constitucional, por estar mais proximo da familia, e 
manter contacto direto com a sociedade local" (110). Ela nao corres- 
ponde a nossa experiencia nem a de outros povos, mesmo aos de es- 
pirito essencialmente localista. A escola como instrumento de inte- 
gragao nas sociedades modernas serve menos a conveniencias pura- 
mente locais que a interesses preponderantemente nacionais. Se por 
razoes de ordem metodologica as atividades escolares podem ser mui- 

(110) Meirels, Hely Lopes — Direito Municipal Brasileiro — 2 vols. — Edi- 
tora Revista dos Tribunais Ltda., Sao Paulo — 1957. 
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tas vezes condicionadas por fatores de determina^ao ou influencias 
locals, nao menos verdade e que aquelas atividades transcendem, em 
seus objetivos, o ambito restrito do circulo local, acanhadamente co- 
munitario. E para salvaguarda dos valores nacionais e ate univer- 
sais da educa^ao escolar, impoe-se que se corrijam as distorgdes e 
vicios que possam advir de uma excessiva interferencia dos poderes 
locals, nem sempre competentes para promover o planejamento, a 
organizagao e o funcionamento das escolas ou dos sistemas escolares 
segundo as exigencias de uma sociedade em acelerado processo de 
mudangas, num mundo em constantes e rapidas transformagoes. Nos 
palses em que se encontra extremamente descentralizado o ensino, 
a tendencia moderna se vem revelando no sentido do fortalecimento 
dos poderes centrals, nao so em virtude de razoes de ordem polltica, 
como em conseqiiencia dos modernos conhecimentos cientlficos no 
campo da Administragao Geral e sua aplicagao a Administragao Es- 
colar, como veremos mais adiante. 

* 
* * 

No caso do Estado de Sao Paulo, como provavelmente em termos 
de Brasil, a formula do convenio atenderia as exigencias da conjun- 
tura nacional presente. 

Um convenio, todos o sabemos, e o resultado do ajuste das von- 
tades dos poderes contratantes. O de que tratamos neste estudo foi 
um ensaio que nao se aprofundou por dois motivos muito simples. 
Primeiro, porque, de 1943 a 1953, a Prefeitura da Capital era exer- 
cida por um delegado do governo estadual, nao havendo, portanto, 
grande interesse, nem maior necessidade em que as clausulas dos 
acordos firmados passassem pelo crivo de mais minuciosos estudos. 
Segundo, porque, quando o municipio de Sao Paulo ganhou autono- 
mia para eleger diretamente seu prefeito, o debate a respeito das 
sucessivas minutas, preparadas pelos representantes dos dois execu- 
tives, transferiu-se do terreno juridico-constitucional e tecnico-pe- 
dagogico em que se deveria conservar, para o terreno politico-parti- 
dario-eleitoral, em que nao deveria entrar, perdendo com isso o en- 
sino. As disputas, depois, sao os fatos que o revelam, ja nao diziam 
mais com sistema de ensino local, mas se propunham em torno dos 
interesses de uma numerosa clientela eleitoral que precisava ser 
conquistada, ainda que ao prego de gordas fatias dos nossos aparen- 
temente vultosos, mas, na realidade, minguados orgamentos escola- 
res. 
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Nao fosse isso, se os objetivos normals do convenio nao se hou- 
vessem desvirtuados, seria ele o mecanismo de relagoes mais acerta- 
do para dar lugar conveniente a participagao do municipio na solugao 
dos urgentes problemas de ensino que temos pela frente, pois permi- 
tiria a disciplinagao do emprego dos recursos de sua propria fazenda, 
como ensejaria a fixagao de criterios da mesma ordem por parte do 
governo estadual, no atender as peculiaridades das deficiencias como 
das necessidades locals. Transposto o problema para o piano das 
relagoes dos governos municipals e estaduais com o da Uniao, serla- 
mos levados, ao cabo de algum tempo e de bem conduzidos esforgos, 
a um planejamento da distribuigao dos recursos federals, nascido do 
conhecimento da situagao nacional concretamente considerada. Al- 
cangada a conjugagao de esforgos e recursos dos tres poderes, den- 
tro das linhas de competencia fixadas na Constituigao, um piano de 
realizagoes, escalonadas segundo prioridades estabelecidas, poderia 
ser preparado, marcando prazos certos para cada etapa de realiza- 
goes. 

O piano poderia prever, por exemplo, a progressiva expansao do 
si sterna de ensino primario para que pudesse ser atendida, efetivamen- 
te, a totalidade da populagao infantil em idade propria, no prazo 
maximo de cinco anos; sem prejuizo dos ajustes indispensaveis aos 
sistemas dos demais graus nesse interregno; em seguida, viria a re- 
gularizagao da rede de estabelecimentos de ensino medio e de ensi- 
no superior, em moldes identicos. Assim, alvos cada vez mais signi- 
ficativos, quantitativa e qualitativamente falando iriam sendo fixa- 
dos, empenhando-se os tres governos concomitante e articuladamen- 
te em atingi-los. Essa e a orientagao que a experiencia aconselharia 
e que a prova em outros setores de atividades vem sancionando em 
nagoes modernas com resultados positives. Obra de tal envergadura 
so tern sido possivel em amplitude nacional, a base de planejamen- 
tos integrals. Orientagao diversa nao contaria com semelhante possi- 
bilidade de exito. 

* 
* * 

Muitas formas ainda existem de demonstrar, do ponto de vista 
dos interesses da populagao a ser atendida, a inviabilidade ou os in- 
convenientes da municipalizagao preconizada por muitos, e uma 
delas e a da comparagao entre os recursos financeiros disponiveis e 
a populagao em idade de matricula. O Estado de Sao Paulo arre- 
cada, atualmente, cerca de Cr$ 90.000.000.000,00, enquanto a receita 
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da Capital orga pelos Cr$ 10.000.000.000,00, numa proporgao, portan- 
to, de 9 para 1. A populagao em idade escolar para matricula na es- 
cola primaria e de aproximadamente de 1.400.000 no Estado e 
450.000 no municipio de Sao Paulo. Sabendo-se que o Estado vem 
aplicando, em media, 15% de sua renda de impostos na manutengao 
e desenvolvimento do ensino primario, segue-se que, para cada alu- 
no-ano, dispoe o Estado de recursos para uma despesa que sobe a 
Cr$ 10.000,00, ao passo que o Municipio mal disporia de raetade 
dessa importancia para o mesmo fim, se aplicasse em ensino prima- 
rio a totalidade de sua quota de 20% dos impostos de sua arrecada- 
gao. 

Restaria finalmente considerar em que administragao — a es- 
tadual ou a municipal — seria possivel a mais racional redugao dc 
custo de manutengao dos respectivos sistemas escolares e das des- 
pesas "per capita". Nesse particular, a observagao comum parece 
demonstrar nao haver duvida de que situagao favoravel nao e a dc 
Municipio. E' evidente que, de acordo com os atuais padroes tecni- 
cos de execugao e de administragao, os custos de servigo de igual 
qualidade nao sao mais baixos nem podem ser mais facilmente re- 
duzidos quando a cargo do municipio. A menos que novos fatos 
venham revelar o contrario. 

O exemplo dado pela Capital de que nao bastam apenas abun- 
dantes recursos financeiros para que o municipio passe a cuidar ben 
do ensino e um oportuno alarme para que nos ponhamos em guarda 
quanto as propaladas excelencias da municipalizagao, com a imedia- 
ta pulverizagao das duas dezenas de sistemas estaduais de ensino, em 
quase tres mil sistemas sujeitos a autoridades de regra incapazes dc 
concebe-los, e ccmpreende-los nas suas respectivas circunscricoes, co- 
mo no tempo, como partes do sistema intermcdiario estadual e do 
grande sistema nacional. As deficiencias presentes dos sistemas esta- 
duais melhor se corrigirao por um planejamento em que os Estados 
passem a desempenhar, nos termos constitucionais, o papel que Ihej 
cabe, com o auxilio e a orientagao do governo federal, quando ne- 
cessario, nunca, porem, mediante a transferencia de um onus de tal 
categoria para a fragil administragao municipal. 

A administragao municipal nao so e fragil, como se tern revela- 
do distante dos deveres que poderiam ser considerados elementa- 
res do poder local no que tange ao ensino, ou melhor, a organizagac 
da rede escolar propria ou nao. Assim, esta ela freqiientemente 
alheia a uma providencia que, sendo de sua algada, poderia ser to- 
mada como prova de seu real interesse na solugao do problema basi- 
co de todo o sistema escolar: o da reserva de locais para a constru- 
gao de edificios proprios, bem situados, para as unidades existentes 



— 205 — 

ou o sistema em expansao. Na Capital de Sao Paulo, o empecilho que 
detinha o aceleramento dos pianos de construgao sempre foi, nos 
bairros antigos, como nos loteamentos de bairros novos, a inexisten- 
cla de areas livres destinadas a escolas. Mas cidades do interior, em 
processo de crescimento, repete-se o fato. Quando a reserva existe, 
nao raro, a situagao ou a metragem do lote ou a posigao em que de- 
vera ser implantado o edificio reiativamente ao sol, aos ventos, ao 
panorama verde ou aos acidentes topograficos, nao sao favoraveis. 
Por essa contribuigao e que deveria naturalmente iniciar-se a agao 
municipal em favor da disseminagao do ensino. Pois se buscarmos 
exemplos do espirito de previsao das autoridades municipais nesse 
sentido verificaremos que nao ocorre o que seria de desejar nem o 
que a conjuntura reclama. Os responsaveis pela administragao mu- 
nicipal nos parecem muito distantes ainda da formagao de que ca- 
reciam para encarar os probiemas de sua cidade, pelo menos os do 
ensino publico, em suas reais dimensoes locais, estaduais e nacio- 
nais. Releva acrescentar que as afirmagoes que visam a caracteri- 
zar os nucleos de populagao municipal urbana especialmente como 
pequenas comunidades, dentro das quais os contactos face a face dos 
habitantes fazem deles como que membros de uma grande familia, 
nao nos autorizam a levar mais longe o raciocinio e aceitar como 
natural a solugao dos probiemas de interesse coletivo em termos de 
assuntos de carater domestico. Essa e, alias, infelizmente, a orien- 
tagao mais freqiiente e que tem comprometido muitos services pu- 
blicos, no ambito municipal, como as vezes, no estadual, viciando-os 
de inicio com um tratamento inadequado do ponto de vista, primei- 
ro, de sua concepgao, e, logo em seguida, de sua administragao. 

❖ 
* * 

A forma convencional e ainda a que mais se presta, conforme 
ja assinalamos de passagem, ao mais adequado ajuste ao regime 
instituido na Constituigao Federal, que atribuindo a Uniao compe- 
tencia para legislar sobre diretrizes e bases da educagao nacional, e, 
aos Estados-membros, para organizar os respectivos sistemas de en- 
sino, aos muniefpios so deixou em sua algada o criar e fazer fun- 
cionarem escolas, dentro das diretrizes tragadas na legislagao fede- 
ral e a organizagao escolar estadual. Se e essa a divisao de compe- 
tencias e se a Constituigao tambem prescreve que cada um dos po- 
deres deve aplicar uma parcela minima de sua renda de impostos 
(a Uniao 10%, aos Estados e Municipios 20%) para um so fim — a 
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manutengao e o desenvolvimento do ensino — entao para nos se 
toma claro que a formula tacitamente consagrada so pode ser a do 
completo entendimento entre os poderes. Ou esse entendimento, ou 
a negagao da ordem educacional que a Constituigao instituiu, defi- 
nindo fins e apontando meios na seqiiencia dos varios dispositivos 
que so podem ser interpretados como elementos de um sistema ge- 
ral umvoco e coerente. 

Estabelecidos os convenios em bases ajustadas as necessidades 
das varias regioes e dos diferentes Estados, mister seria a imediata 
constituigao de comissoes mistas com representantes dos poderes 
signatarios e incumbidas do cumprimento das clausulas claramente 
definidas no acordo, dentro do territorio dos Estados e dos Munici- 
pios. A interpretagao dos convenios e a solugao dos litigios cabe- 
riam aos Conselhos Estaduais de Educagao e, em ultima instancia, 
ao Conselho Nacional de Educagao, este formado com um repre- 
sentante de cada Estado da Federagao, sob a presidencia do Minis- 
tro de Educagao e Cultura. 

Com o funcionamento das comissoes mistas e dos conselhos de 
educagao, criar-se-ia em torno da solugao dos problemas de educa- 
gao um jogo de influencias amortecidas e equilibradas, evitando-se 
ou reduzindo-se, paulatinamente, os males originarios dos desen- 
tendimentos politico-partidarios entre os grupos de sustentagao e 
de pressao de um e outro governo. Transferindo-se para esses 6r- 
gaos a responsabilidade do cumprimento das clausulas do acordo 
para a solugao dos problemas da educagao escolar, na medida em 
que esses problemas dependessem da Administragao Publica, onde 
quer que uma providencia devesse ser tomada, ela o seria como con- 
seqiiencia do entendimento entre as autoridades responsaveis re- 
presentativas dos poderes governamentais. Abrandar-se-iam os con- 
flitos, os interesses pessoais e amenizar-se-iam os males da politica 
de clientela e, pelo regime de convenios, levariamos o sistema de 
ensino para a forma de administragao autarquica com que o liberta- 
riamos das nefastas influencias da politica partidaria eleitoral que 
tantos entraves levanta, por toda a parte, a Administragao Escolar 
no Brasil. 

Finalmente, o maior argumento contrario a municipalizagao do 
ensino como processo de descentralizagao e etapa necessaria de ra- 
cionalizagao da Administragao Escolar decorre do proprio desenvol- 
vimento da Administragao Geral e Escolar Modema e de fundamen- 
tos cientificos. Longe de conduzirem ao uso, a difusao de processes e 
tecnicas de descentralizagao, os estudos cientificos modemos no cam- 
po da Administragao Geral revelam a tendencia dominante oposta, 
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isto e, a da constituigao de grandes empresas cuja administragao se 
concentra em um pequeno grupo altamente especializado, nas dife- 
rentes fungoes do processo administrativo, no qual se destaca com 
papel altamente saliente o Planejamento. Tao profundas sao as trans- 
formagoes operadas nas estruturas e fungoes do sistema social glo- 
bal de que participamos que a nossa epoca se caracteriza verdadei- 
ramente como o seculo dos grandes empreendimentos humanos 
sob a responsabilidade de grupos altamente especializados, de ex- 
tensao limitada e do mais alto e refinado nivel tecnico. As 
grandes empresas e as obras modernas, publicas ou privadas, en- 
contram-se todas nessa linha de dimensoes excepcionais, surgindo 
como processo caracteristico de agao, nas atuais circunstancias, pa- 
ra um controle previo e racional da organizagao dos grupos sociais, 
como tecnica social revolucionaria, no exato sentido do termo, o 
Planejamento Integral. Assim, seja como dado objetivo caracteri- 
zador da presente situagao, seja como tecnica operativa de alta efi- 
ciencia o Planejamento esta vinculado, no tempo, a configuragao 
historico-social dos dias que vivemos. 

O que e conquista em outros campos das atividades humanas 
vale tambem para a area restrita da Administragao Escolar, a ponto 
de se haver realizado recentemente um Seminario Interamericano 
de Planejamento Integral da Educagao (111) e de estar programado 
para futuro proximo um Curso Especial de Planejamento Integral da 
Educagao sob o patrocinio da UNESCO e da OEA, (112) com o obje- 
tivo essencial de chamar a atengao das nagoes participantes para os 
aspectos atuais da Educagao na America, tais como "a magnitude, va- 
riedade e complexidade dos programas educacionais, tanto quanti- 
tativos como qualitativos; a necessidade de incorporar a vida das di- 
ferentes nagoes grandes massas de populagao nao plenamente inte- 
gradas; o crescimento demografico e o desenvolvimento social, eco- 
nomico e tecnologico, que exigem a extensao e o melhoramento da 
educagao e impoem novas responsabilidades aos servigos encarrega- 
dos de distribui-la; as deficiencias na administragao dos servigos edu- 
cacionais, cujo rendimento e sensivelmente inferior ao que se poderia 
esperar dos recursos que a eles se destinam; a urgencia de organi- 
zar racional e adequadamente a inversao dos recursos que se desti- 

(111) Da publicagao do Setor de Relagoes Publicas do Servigo de Educagao 
de Adultos do M. E. C. "Planejamento Integral da Educagao" — Rio 
de janeiro — 1958. 

(112) Curso de Planejamento Integral da Educagao a realizar-se em Bogota, 
em outubro-novembro de 1959 e ao qual deveria comparecer o autor 
deste trabalho como representante do Brasil. 
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nam a educa^ao e de obter o seu aumento; os resultados geralmente 
insatisfatorios obtidos ate agora na solugao dos problemas educa- 
cionais com a aplicagao de pianos parciais; a necessidade de empre- 
gar mais eficazmente a assistencia tecnica e economica de organismos 
internacionais e das nagoes que a proporcionam na base de conve- 
nios" (113). 

Nao so os problemas da educagao assim se apresentam, em pro- 
jegao internacional, como, quando vistas em sua dimensao nacional 
eles devem ser considerados como um todo e nao em sens aspectos 
parciais, seja do ponto de vista puramente administrative, seja do 
ponto de vista social. 

Parece-nos que ja caminhamos o suficiente na analise critica do 
processo de municipalizagao do ensino primario na Capital do Esta- 
do de Sao Paulo — o mais populoso, o economica e financeiramente 
mais rico e representative da area culturalmente mais evoluida do 
pais — para nos julgarmos na posse de elementos suficientes para 
classificar a experiencia realizada como inteiramente insatisfatoria. 

Nessa linha de interpretagao, cremos que so nos cabe redigir 
como conclusao final deste trabalho a afirmagao de que podemos 
considerar, pelo menos por enquanto, inteiramente superadas, por 
insuficientes, inoportunas e inadequadas, as propostas de munici- 
palizagao do ensino, a luz da nossa formagao historico-cultural e dos 
modernos conhecimentos cientificos de Administragao Escolar. 

(113) Seminario Interamericano sobre Planejamento Integral da Educa- 
gao realizado em Washington, em junho de 1958, sob o patrocinio da 
UNESCO e da OEA. 



ANEXO S 

1 — Projeto de Lei n.0 4, de 1936. 
2 — Convenio do Estado de Sao Paulo com o Municipio da Capital, 

assinado em 11 de Setembro de 1943. 
3 — Portaria n.0 26 da Prefeitura da Capital — Institui a Comissao 

do Convenio Escolar. 
4 — Decreto n.0 1.145, de 30 de maio de 1.950 — Dispoe sobre a 

execugao dos servigos afetos a Comissao Executiva do Con- 
venio Escolar. 

5 — Convenio do Ensino entre o Estado de Sao Paulo e o Munici- 
pio da Capital, assinado em 28 de dezembro de 1.949. 

6 — Populagao dos distritos da Capital. 
7 — Estudos tecnicos da Comissao de Convenio Escolar. 
8 — Problemas do Convenio Escolar — Palestra do Eng. Jose 

Amadei. 
9 — A Construgao Escolar — Conferencia do Arquiteto Helio Quei- 

roz Duarte. 
10 — Os problemas da Escola — Conferencia do Eng. Jose Amadei. 
11 — Projeto de Lei n.0 220, de 1952 — sobre ratificagao do novo 

Convenio Escolar firmado em 25 de Janeiro de 1.952. 
12 — Convenio celebrado entre o Governo do Estado de Sao Paulo 

e a Prefeitura do Municipio da Capital, firmado em 19 de no- 
vembro de 1.953. 

13 — Parecer do Presidente da Comissao do Convenio Escolar so- 
bre o Processo 89.678/53 — Projeto de lei municipal sobre 
ratificagao do convenio firmado. 

14 — O novo Convenio Escolar — Artigos do ex-Secretario de Edu- 
cagao e Cultura da Municipalidade, sr. Nelson Marcondes do 
Amaral. 

15 — Convenio Escolar — Artigo de autoria de D. Eunice Breves 
Duarte na revista Anhembi. 

16 — Lei n.0 4.629 de 15 de margo de 1.955, fixando normas para a- 
plicagao das verbas municipals destinadas ao ensino. 

17 — Lei n.0 4.856, de 24 de dezembro de 1.955, dispondo sobre apli- 
cagao das verbas destinadas ao ensino. 

18 — Termo de cessao de uso e responsabilidade. 
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19 — Decreto n.0 3.069, de 4 de fevereiro de 1.956 — dispondo sobre 
a criagao de um grupo escolar municipal. 

20 — Piano de difusao do ensino primario pelo municipio. 
21 — Carta do Secretario de Educagao do Estado ao Secretario de 

Educagao e Cultura do Municipio. 
22 — Resposta do Secretario He Educagao e Cultura do Municipio 

ao Secretario de Educagao do Estado. 
23 — Decreto n.0 3.185 de 2 de agosto de 1.956. 
24 — Projeto de lei 331-56, sobre o desdobramento do Departamen- 

to de Educagao, Assistencia e Recreio. 
25 — Justificativa e projeto de lei sobre aplicagao de verbas muni- 

cipais com ensino primario municipal, elaborados pelo presi- 
dente da Comissao do Convenio Escolar. 

26 — Piano para o ensino primario municipal. 
27 — Decreto n.0 3.875, de maio de 1.958, dispondo sobre substitui- 

gao no ensino primario Municipal. 
28 — Contribuigao ao estudo da formagao do professor primario, 

preparada pelo Servigo de Orientagao Pedagogica do Ensino 
Primario Municipal. 



ANEXO N.0 1 

PROJETO DE LEI N. 4, DE 1936 

A Camara Municipal de Sao Paulo decreta: 

Art. 1 — Ficam criadas no Municipio, para serem instaladas 
onde mais necessario parecerem, mil escolas para ensino primario 
integral e gratuito, as criangas de sete a doze anos completes e a 
adolescentes e adultos ainda analfabetos. 

Art. 2 — As escolas para adolescentes e adultos serao noturnas 
e localizadas, principalmente ,no distritos do Belenzinho, Mooca, Pa- 
ri. Bras, Ipiranga, Vila Prudente, Bom Retire, Lapa e Osasco. 

Art. 3 — Serao nomeados professores os diplomados por esco- 
la normal oficial ou equiparadas e, em igualdade de condigoes, de 
preferencia, os domiciliados no municipio. 

§ unico — A escolha, para nomeagao, se fara mediante concurs© 
de notas e prova de idoneidade moral, na forma de estilo. 

Art. 4 — A inspegao e fiscalizagao das escolas competirao a 
professores diplomados, nos termos do artigo anterior, ate o numero 
dez. 

Art. 5 — Ficam garantidas aos inspetores e professores os direi- 
tos, vantagens e regalias concedidos pela legislagao, aos funciona- 
rios municipais e ficam os mesmos submetidos aos deveres a estes 
impostos. 

Art. 6 — Os vencimentos dos inspetores serao de 7:200$000 a- 
nuais; os dos professores de 3:000$000 anuais. A cada um dos pro- 
fessores fica assegurado o auxilio mensal de 50$000 para o aluguel 
da sala destinada a escola. 

Art. 7 — O curso e o programa das escolas serao identicos aos 
das que o Estado mantem. O Prefeito providenciara, todavia, para 
que na sescolas municipais, se desenvolvam, num espirito nitido e 
tradicionalmente cristao e brasileiro, a educagao moral e os senti- 
mentos civicos. 

Art. 8 — Fica o Prefeito autorizado a dispender, no presente 
exercicio, ate cinco mil contos de reis, com a instalagao das escolas, 
custeio do material consumivel, vencimento e auxilio, abrindo os 
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necessaries creditos por conta da percentagem de 10% estabelecida 
pelo artigo 59 da lei organica. 
Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Sala das sessoes da Camara Municipal, 25 de Julho de 1936. 

(ass) Marrey Junior 
Abrahao Ribeiro 
Silvio Margarido 
Achilles Bloch da Silva 
Reynaldo Smith de Vasconcellos 
Caspar Ricardo 
Tenorio de Brito 



ANEXO N.0 2 

CONVfiNIO DO ESTADO DE SAO PAULO COM O 
MUNICIPIO DA CAPITAL 

(assinado em 14 de Setembro de 1943 e ra- 
tificado pelo Decreto-lei n.0 13.732 de 14 
de Dezembro de 1943). 

CAP1TULO I 

Estabelece o Convenio entre o Estado e o Municipio da Capital 

Artigo 1.° — Pica aprovado e ratificado no sen conjunto e em 
cada uma das partes, para produzir todos os efeitos no que toca a 
coordenagao de atividades e programas entre o Estado e o Munici- 
pio, o Convenio Nacional de Ensino Primario entre a Uniao e os Es- 
tados de acordo com o decreto-lei n.0 13.440, de 30 de junho de 1943. 
Assim o Municipio da Capital aplicara no ano de 1944, pelo menos 
10% da sua renda proveniente de impostos no desenvolvimento do 
ensino primario, elevando-se esta percentagem minima a 11, 12, 13, 
14 e 15% respectivamente nos anos de 1945, 1946, 1947, 1948, e 1949. 

Paragrafo unico — A percentagem minima relativa ao ano de 
1949 manter-se-a nos anos posteriores. 

CAP1TULO II 

Emprego das Percentagens Minimas 

Artigo 2.° — O municipio empregara pelo menos 68% da impor- 
tancia total prevista no artigo 1.° na construgao, compra, adaptagao, 
restauragao e conservagao de terrenos e predios escolares para o en- 
sino primario ou para instituigoes auxiliares deste, na area da Ca- 
pital . 

Artigo 3.° — 10% da quota serao destinados ao Servigo de Cai- 
xa Escolar com emprego na Capital e a instalagao material das ins- 
tituigoes auxiliares da escola primaria. 
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Paragrafo unico — A quota da Caixa Escolar sera entregue em 
duas parcelas iguais em margo e setembro. 

Artigo 4.° — 22% serao destinados a construgao, ampliagao e ma- 
nutengao de bibliotecas e parques infantis municipals, auxilio mu- 
nicipal e escolas primarias ou instituigoes auxiliares. 

Paragrafo unico — Os parques infantis incluirao assistencia sa- 
nitaria medico terapeutica dentaria — alimentagao supletiva, edu- 
cagao fisica e sanitaria. 

Artigo 5.° — Da percentagem determinada pelo artigo 2.°, cerca 
de 63% serao consignados a grupos escolares, e os restantes 5% a 
escolas rurais primarias, que serao localizadas na zona periferica do 
municipio da Capital. 

Artigo 6.° — Como predios para instituigoes auxiliares da escola 
primaria incluem-se os destinados aos servigos locals de assistencia 
medica terapeutica e dentaria, higiene, alimentagao supletiva, biblio- 
tecas, cinema educative, parques recreativos, de desportos ou de edu- 
cagao fisica e colonia de ferias, de vez que se destinem exclusiva- 
mente aos escolares do ensino primario oficial e particular. 

Paragrafo 1.° — Do programa inicial de construgoes constarao o 
predio central e os principais dispensaries requeridos pelos servigos 
de assistencia sanitaria. 

Paragrafo 2.° — Estes predios deverao ter capacidade para a ins- 
pegao de saude de pelo menos uma vez por ano (diagnostico e bio- 
metria) de toda a populagao escolar do ensino primario da Capital. 

CAP1TULO III 

Obrigagoes do Estado 

Artigo 7.° — A aplicagao de rendas do municipio da Capital na 
construgao ou aquisigao de predios escolares conforme estatue o ar- 
tigo 2.° nao desobriga o Estado a consignar em seus orgamentos as 
habituais verbas destinadas a construgao ou compra de predios es- 
colares para o servigo do ensino primario no municipio da Capital. 

Artigo 8.° — O Estado instalara uma escola central para menores 
jornaleiros, em 1944. 

Artigo 9.° — O Estado se compromete a criar o quadro de pessoal 
docente e administrative necessario ao bom desempenho dos servi- 
gos do ensino primario e das instituigoes auxiliares que Ihe coube- 
rem cuidar, dentro do municipio da Capital. 
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Artigo 10.° — O Estado obriga-se a prestar toda a assistencia 
tecnica solicitada pelo municipio para a mais perfeita organizagao 
dos servigos do ensino primario. 

CAP1TULO IV 

Duragao do Convenio 

Artigo 11 — Os dispositivos deste Convenio referentes ao em- 
prego da importancia destinada ao ensino primario vigorarao ate 
o ano de 1948 inclusive, quando novo convenio sera estabelecido. 

CAP1TULO V 

Observancia do Convenio 

Artigo 12 — Para auxiliar o cumprimento dos dispositivos deste 
Convenio sera organizada, de comum acordo, pela Secretaria da Edu- 
cagao e Saude Publica e Prefeitura Municipal, uma comissao de 
cinco membros, de fungao tecnica e informativa. 

Paragrafo 1.° — Os servigos desta comissao nao serao remune- 
rados. 

Paragrafo 2.° — Como auxiliares e para o bom desempenho das 
atribuigoes da comissao e a requisigao desta, poderao ser comissio- 
nados funcionarios estaduais e municipais ate o limite determinado 
respectivamente pelo Govemo Estadual e pela Prefeitura Municipal. 

Artigo 13 — As diferentes verbas destinadas ao ensino primario 
conforme estabelecidas neste Convenio, se nao utilizadas em parte 
ou no todo, serao agregadas a consignagoes similares do orgamento 
subsequente. Os excesses eventuais de despesa, em cada verba, ve- 
rificados num ano, poderao ser, analogamente, compensados por de- 
dugao nos exercicios seguintes. 

Paragrafo unico — Na impossibilidade desta transferencia se- 
rao destinadas ao Servigo de Caixa Escolar. 

Artigo 14 — Revogam-se as disposigoes em contrario 

(ass) Fernando Costa 
Gustavo Capanema 
Theotonio Monteiro de Barros Filho 
Francisco Prestes Maia 
Godofredo T. da Silva Telles 
Israel Alves dos Santos 
outras assinaturas. 





AJNiEXO N.u 3 

POKTARIA N.0 26 - da PREFEITURA DA CAPITAL, em 11-11-1948. 

O PREFEIIO DO MUNIClPIO DE S. PAULO, usando de suas 
atribuigoes legais, RESOLVE instituir, em carater transitorio, uma 
COMISSAO, encarregada de dar execugao ao CONVENIO ESCO- 
LAR. 1 — Diretamente subordinada ao Prefeito e com o prefixo 
"Pref.C.E.", fica constituida, em carater transitorio, uma Comissao 
mista encarregada de prosseguir na execugao do Convenio Escolar 
celebrado em 1943 entre o Estado e o Municipio da Capital, na parte 
relativa a localizagao, compra, construgao, adaptagao e reforma de 
predios para funcionamento de grupos escolares, escolas rurais pri- 
marias e instituigoes auxiliares do ensino primario no Municipio da 
Capital. 2 — A COMISSAO compete: a) — a pesquisa e coleta dos 
elementos indispensaveis a boa localizagao e dimensionamento dos 
predios; b) — o exame dos terrenos convenientes a construgao dos 
novos predios e providenciar as medidas necessarias ao seu recebi- 
mento em doagao, por aquisigao amigavel ou expropriagao judicial 
atraves dos poderes municipais competentes; c) — a organizagao 
dos projetos dos novos predios, de reforma dos ja existentes uma 
vez que sejam de propriedade do Estado ou do Municipio e de adap- 
tagao dos que para o mesmo fim forem adquiridos; d) — a elaboragao 
dos orgamentos, dos editais de concorrencia para a execugao das o- 
bras; e) — dirigir, quando por administragao direta, e fiscalizar 
quando por empreitada ou por administragao contratada, a execugao 
das obras e receber e distribuir o material permanente destinado as 
escolas e dispensaries. 3 — Para perfeito e rapido desempenho das 
suas atribuigoes a COMISSAO colaborara diretamente com os or- 
gaos competentes da Prefeitura do Estado, inclusive com a Comissao 
a que se refere o artigo n.0 12, do Convenio entre o Estado e o Mu- 
nicipio. 4 — A COMISSAO sera dirigida por um engenheiro mu- 
nicipal do quadro permanente, nunca inferior ao Padrao "T" e in- 
tegrada por engenheiro arquiteto, um engenheiro civil, um medico 
e um contador, um funcionario da Secretaria da Educagao e Cultu- 
ra, todos do quadro permanente da Prefeitura, designados pelo Pre- 
feito, mediante indicagao dos respectivos Secretaries; a) — Por pro- 
posta do Engenheiro Chefe e a juizo do Prefeito, serao designados 
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para trabalhar na Comissao os funcionarios da Prefeitura julgados 
necessarios aos servigos; b) — a juizo do Prefeito, quer os membros 
quer os funcionarios designados para o servigo da COMISSAO nela 
servirao com ou sem prejuizo das fungoes de seus cargos efetivos. 
5 — Pica autorizado o engenheiro chefe da COMISSAO a mandar, 
na forma da lei, executar servigos urgentes e efetuar compras de 
emergencia de material para obras mediante a competente justi- 
ficagao que constara da prestagao de contas. 6 — Ao contador in- 
tegrante da COMISSAO incumbira organizar e manter todo o ser- 
vigo de contabilidade na forma da legislagao vigente sob a orienta- 
gao dos orgaos tecnicos da Secretaria das Finangas. 7 — Todos os 
processes e demais papeis, inclusive requerimentos e indicagoes da 
Camara Municipal, referentes a qualquer assunto de atribuigao da 
COMISSAO deverao ser a ela encaminhados para o necessario pros- 
seguimento. 8 — Pica a COMISSAO ora instituida autorizada a en- 
tender-se com a Comissao de Educagao e Cultura da Camara Mu- 
nicipal e com os srs. Vereadores cujas sugestoes poderao ser rece- 
bidas diretamente. 

O PREFEITO INTERINO 

(a) MILTON IMPROTA 

O Secretario de Negocios Internes e Juridicos 

(a) Antonio Soares Lara. 



ANEXO N.0 4 

DECRETO N.0 1.145, DE 30 DE MAIO DE 1950 

Dispoe sobre a execugao dos servigos 
afetos a Comissao Executiva do Con- 
venio Escolar e da outras providencias. 

O Prefeito do Municipio de Sao Paulo, no uso de suas atribui- 
goes, Decreta: 

Artigo 1° — Os servigos da Comissao Executiva do Convenio Es- 
colar, instituida pela portaria n.0 26, de 11 de novembro de 1948, se- 
rao executados atraves de duas sub-comissoes, a saber: Sub-Comissao 
de Planejamento e Sub-Comissao de Construgoes. 

§ unico — Cada Sub-Comissao sera dirigida por um Presidente, 
livremente designado pelo Prefeito. 

Artigo 2.° — Compete a Sub-Comissao de Planejamento: 
a) — a pesquisa e coleta dos elementos indispensaveis a boa lo- 

calizagao e dimensionamento dos imoveis cuja aquisigao 
seja de interesse para o Convenio Escolar; 

b) — o exame dos terrenos convenientes a construgao de novos 
predios, bem como tomar as providencias necessarias ao 
seu recebimento em doagao, por aquisigao amigavel ou ex- 
propriagao judicial; 

c) — a elaboragao de projetos de novos predios e de reformas 
dos ja existentes, desde que sejam de propriedade do Es- 
tado ou do Municipio e de adaptagao dos que, para os fins 
previstos no Convenio Escolar, forem adquiridos. 

Artigo 3.° — Compete a Sub-Comissao de Construgoes; 
a) — a elaboragao de orgamentos e de editais de concorrencia 

para a execugao das obras; 
b) — a diregao, quando por administragao direta e a fiscaliza- 

gao, quando por empreitada ou por administragao contra- 
tada, da execugao das obras; 

c) — a recepgao, guarda e distribuigao de todo o material per- 
manente destinado as escolas e instituigoes auxiliares. 
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Artigo 4.° — O projeto e a construgao de todos os edificios, ob- 
jeto do Convenio, sao de exclusiva algada da Comissao Executiva do 
Convenio Escolar. 

Artigo 5.° — A Comissao Executiva do Convenio Escolar tera os 
auxiliares que forem necessaries para o desempenho de suas atribui- 
goes, bem como servigos proprios de contabilidade, expediente, pes- 
soal, protocolo, arquivo, material e informagoes. 

§ unico — A Comissao Executiva do Convenio Escolar, incumbir- 
se-a, tambem, dos servigos de vigilancia e conservagao dos proprios 
municipais, compreendidos nos pianos do Convenio Escolar. 

Artigo 6.° — Dado o carater de urgencia de que se reveste o an- 
damento dos processes de desapropriagao, de iniciativa do Convenio 
Escolar, devera a respectiva Comissao Executiva colaborar ativamen- 
te com o Departamento Juridico, fornecendo-lhes todos os elementos 
necessaries ao processamento das expropriagoes. 

Artigo 7.° — Nos termos do artigo 1.° do Decreto n.0 870, de 
8-6-46, fica autorizado o engenheiro-chefe do Convenio Escolar, den- 
tro das verbas que Ihe forem destinadas e respeitado o duodecimo, a 
efetuar compras de emergencia de materiais diversos, mediante a 
competente justificagao que constara da prestagao de contas. 

Artigo 8.° — O Presidente da Comissao Executiva do Convenio 
Escolar despachara com o Prefeito em dia e bora pre-determinados, 
podendo solicitar diretamente dos Secretaries e respectivas unidades 
todos os esclarecimentos e informagoes de que necessitar para o bom 
desempenho de suas atribuigoes. 

Artigo 9.° — Este decreto entrara em vigor na data de sua pu- 
blicagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, 30 de maio de 1950, 397.° 
da fundagao de Sao Paulo. — O Prefeito, Lineu Prestes. — O Secre- 
tario de Negocios Internes e Juridicos, e respondendo pelo Expedien- 
te da Secretaria das Finangas, Osvaldo Muller da Silva. — O Secre- 
tario de Obras, Dario de Castro Bueno. — O Secretario de Higiene, 
Jose Eurico Santos Abreu. — O Secretario de Educagao e Cultura, 
Ruy Bloem. 



ANEXO N.0 5 

CONVfiNIO DE ENSINO ASSINADO ENTRE O ESTADO 
DE SAO PAULO E O MUNICfPIO DA CAPITAL 

O Estado de Sao Paulo e a Prefeitura do Munici'pio da Capital 
representados, respectivamente, pelo Secretario de Estado dos Ne- 
gocios da Educagao, Dr. Joao de Deus Cardoso de Melo e pelo Pre- 
feito do Municipio da Capital, Asdrubal Euritisses da Cunha, presen- 
tes no Palacio dos Campos Elisios, na cidade de Sao Paulo, aos 28 dias 
do mes de dezembro de 1949, RESOLVEM firmar "ad-referendum" 
dos Poderes Legislatives Estadual e Municipal, o presente Convenio 
de Ensino. — CLAUSULA PRIMEIRA — O Municipio da Capital, 
de acordo com o disposto no Artigo 169, da Constituigao Federal e 
no Artigo 79, da Lei Estadual n.011, de 18 de setembro de 1947, apli- 
cara, anualmente, 20% — vinte por cento — de sua renda total resul- 
tante de impostos, na manutengao e desenvolvimento do ensino 
CLAUSULA SEGUNDA — Da importancia total prevista na clausu- 
la anterior o Municipio aplicara: — I) 72% — setenta e dois por cen- 
to — na construgao, aquisigao, adaptagao, restauragao e conservagao 
dos imoveis destinados ao ensino pre-primario, primario, secunda- 
rio, especializados, e instituigoes auxiliares do ensino primario, den- 
tro das divisas do Municipio, inclusive na aquisigao de mobiliario e 
instalagoes para os novos edificios, e nas despesas da Comissao Exe- 
cutiva a que se refere a clausula setima. II) 23% — vinte e tres por 
cento — na manutengao das instituigoes auxiliares do ensino prima- 
rio e auxilios as escolas primarias e instituigoes auxiliares destas. 
Ill) 5% — cinco por cento — no servigo da Caixa Escolar, com em- 
prego na Capital. CLAUSULA TERCEIRA — As importancias des- 
tinadas ao ensino primario e instituigoes auxiliares deste, para fins 
especificados no item I da clausula segunda, nunca serao inferiores 
a 80% — oitenta por cento — da importancia total reservada para o 
mesmo item. CLAUSULA QUARTA — Para efeito deste Convenio 
sao considerados; I — ensino especializado; o rural, o pre-vocacional, 
o vocacional, o de anormais e o secundario; II — instituigoes auxi- 
liares do ensino primario; as bibliotecas e parques infantis, os ser- 
vigos de assistencia medica, terapeutica e dentaria, de alimentagao 
supletiva, cinema educative, parques recreativos, de desportos ou de 
educagao fisica, colonias de ferias, desde que se destinem aos esco- 



— 222 — 

lares de estabelecimentos de ensino primario oficial e particular nao 
remunerado, registrado no Departamento de Educagao do Estado. 
CLAUSULA QUINTA — As porcentagens estabelecidas neste Con- 
venio poderao ser anualmente modificadas pelo Municipio, ao ela- 
borar sua proposta orgamentaria, de modo a melhor se atender, na 
proporgao devida, aos fins a que estao destinadas, nao podendo, a mo- 
dificagao exceder de 10% — dez por cento — das parcelas fixadas. 
CLAUSULA SEXTA — O presente Convenio tera a duragao de cin- 
co anos, com termo inicial no dia 1.° de Janeiro de 1950. CLAUSULA 
SETIMA — Para cumprimento das disposigoes deste Convenio, sera 
instituida, pela Municipalidade da Capital, uma Comissao Executiva, 
composta de pessoal tecnico e administrative designada pelo Prefei- 
to. CLAUSULA OITAVA — Funcionara junto a Comissao Executi- 
va, um Conselho Tecnico Consultivo, que sera constituido por; — I 
— funcionarios da Comissao Executiva, sem prejuizo das suas 
fungoes, a saber; o engenheiro Presidente da Comissao, um engenhei- 
ro civil, um arquitetb e um contador. II — um representante da Se- 
cretaria da Educagao e Cultura e outro da Secretaria de Higiene, am- 
bas da Municipalidade, sem prejuizo das fungoes de seus cargos efe- 
tivos, designados pelos respectivos Secretaries, com aprovagao do 
Prefeito. Ill — dois representantes da Secretaria de Estado dos Ne- 
gocios da Educagao, pertencentes ou nao ao seu quadro de funcio- 
narios. CLAUSULA NONA — As verbas orgamentarias consignadas 
ao ensino, quando nao utilizadas, em parte ou no todo, serao empe- 
nhadas, no fim do exercicio, para o efeito de serem agregadas as do- 
tagoes similares do orgamento subseqiiente, observadas as porcenta- 
gens estabelecidas neste Convenio. CLAUSULA DECIMA — O Es- 
tado mantera o pessoal docente e administrative necessario ao bom 
desempenho dos servigos de ensino primario e das instituigoes auxi- 
liares pelas quais incumbe cuidar, dentro do Municipio da Capital. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — O Estado obriga-se a prestar 
todo o auxilio tecnico solicitado pelo Municipio, a fim de se manter 
a mais perfeita organizagao dos servigos do ensino primario. CLAU- 
SULA DECIMA SEGUNDA — A aplicagao das rendas do Municipio 
da Capital no desenvolvimento do ensino de acordo com o que dis- 
poe o Artigo 169, da Constituigao Federal, nao desobriga o Estado de 
consignar em seus orgamentos, as habituais verbas destinadas a cons- 
trugao, aquisigao e reformas de predios escolares para o ensino pri- 
mario, no Municipio da Capital. O Secretario de Estado dos Nego- 
cios da Educagao: — (a) — Joao de Deus Cardozo de Melo. O Pre- 
feito do Municipio da Capital: (a) Asdrubal Euritisses da Cunha. 



ANEXO N.0 6 
COMISSAO DO CONVfeNIO ESCOLAR 

POPULACAO DOS DISTRITOS DA CAPITAL 
DISTRITOS POPULACAO DIFERENCA 

1940 1947 + — 

1 Aclimagao 18.800 28.973 10.173 
2 Alto da Mooca 46.833 70.724 23.889 
3 Barra Funda 28.254 36.019 7.765 
4 Bela Vista 47.440 53.620 6.180 
5 Belenzinho 61.749 85.240 23.491 
6 Bom Retiro 27.617 26.178 1.439 
7 Bras 80.914 77.385 3.529 
8 Butanta 29.809 53.219 23.410 
9 Cambuci 37.841 52.814 14.973 

10 Casa Verde 22.120 37.110 14.990 
11 Cerqueira Cesar 23.324 31.262 7.938 
12 Consolagao 32.858 37.283 4.425 
13 Guaianazes 2.967 5.258 2.291 
14 Indianopolis 10.790 16.493 5.703 
15 Ipiranga 60.563 94.697 34.134 
16 Itaquera 7.892 10.783 2.891 
17 Jardim America 25.855 40.250 14.395 
18 Jardim Paulista 32.757 61.949 29.192 
19 Lapa 60.959 87.887 26.928 
20 Liberdade 43.795 50.832 7.037 
21 Mooca 50.953 59.542 8.589 
22 N. S. do O' 13.436 23.069 9.633 
23 Osasco 15.258 20.735 5.477 
24 Pari 37.738 39.993 2.255 
2o Penha 44.369 67.980 23.611 
26 Perdizes 44.225 66.105 21.880 
27 Perus 5.985 10.275 4.290 
28 Pirituba 9.340 16.037 6.697 
29 Santana 55.081 74.957 19.876 
30 Santa Cecilia 36.542 45.970 9.428 
31 Santa Ifigenia 41.555 37.979 3.576 
32 Sao Miguel 7.700 17.170 9.470 
33 Saiide 41.614 65.718 24.104 
34 Se 10 331 8.363 1.968 
35 Tatuape 54.002 68.003 14.000 
36 Tucuruvi 33.761 49.548 15.787 
37 Vila Maria 15.288 31.331 16.543 
38 Vila Mariana 43.100 61.085 17.985 
39 Vila Matilde 12.141 22.555 10.414 
40 Vila Prudente 20.764 61.047 31.283 
41 S. Amaro c/ Ibira- 

puera e Capela do 
Socdrro 32.313 41.642 2.2^.9 

1.337.633 1.847.580 



CRES. MED POPUL. CRIAN- N o DE INDICES 

ANUAL POPUL. EM ID. QAS S/ CLAS. DE CRESC. 
ESCOLAR ESCOLA NECES. POP. 

DISTR. (*) 
+ — 1948 17% 12% 

1.453 30.426 5.172 620 15 154,11 
3.412 74.136 12.603 1.512 37 151,01 
1.109 37.128 6.311 757 19 124,48 

882 54.502 9.265 1.111 28 113,03 
3.355 88.595 15.061 1.807 45 138,04 

205 25.973 4.415 529 13 94,79 
504 76.881 13,069 1.568 39 95,64 

3.344 56.563 9.615 1.153 29 178,53 
2.139 54.953 9.342 1.121 28 139,57 
2.141 39.251 6.672 800 20 167,77 
1.134 32.396 5.507 660 16 134,03 

632 37.915 6.445 773 19 113,47 
327 5.585 949 113 3 177,22 
814 17.307 2.942 353 9 152,85 

4.874 99.371 16.927 2.031 51 156,36 
413 11.196 1.903 228 6 136,63 

2.056 42.306 7.192 863 21 155,67 
4.170 66.119 11.240 1.348 34 189,12 
3 846 91.733 15.516 1.861 46 144,17 
1.005 51.837 8.812 961 24 116,07 
1.227 60.769 10.330 1.239 31 116,86 
1.376 24.445 4.155 498 12 171.70 

782 21.517 3.657 438 11 135,90 
3.222 43.215 7.346 881 22 106,98 
3.373 71.353 12.130 1.455 36 153,22 
3.125 69.230 11.769 1.412 -35 149,47 

612 10.887 1.850 222 5 171,17 
956 16.993 2.888 346 9 171,70 

2. ?39 77.796 13.225 1.587 40 136.09 
1.346 47.316 8.043 965 24 125,80 

510 37.469 6.369 764 19 91,39 
1 352 18.522 3.148 377 9 223.99 
3.443 69.161 11.757 1.410 35 157,92 

281 8.082 1.373 164 4 80,95 
2 000 70.000 11.900 1.420 35 125,93 
2 255 51 803 8,806 1.056 26 146,76 
2 363 34.194 5 812 697 17 208.21 
2.569 63.654 10.821 1.298 32 141,73 
1 487 24.042 4 J87 490 12 185,78 
4.469 65.516 11.137 1. 136 33 205,10 

1.330 42.972 7.300 7.876 22 128.87 
.923.309 | 971 

(*) Calculo nosso com base nos dados de populagao de 1940-1947. 



ANEXO N° 7 

COMISSAO DE CONVENIO ESCOLAK 

Estudos Tecnicos sobre Grupos Escolares 

la. PARTE — DA SALA DE AULA 

A — ILUMINAgAO 

A sala de aula em Sao Paulo, segundo a nossa opiniao deve vol- 
tar-se para Norte. 

Isto porque o clima de Sao Paulo e tropical e nos obriga a um 
sombreamento da sala contra os raios diretos do sol, por meio de um 
elemento que e o quebra-sol. 

Mas, se por um lado, nao queremos o raio de sol direto, precisa- 
mos de iluminagao abundante no interior da sala. 

Essa luz farta so pode ser dada pela face Norte, que segundo Pau- 
lo Sa e avaliada em 16 mil luxes, enquanto as faces leste, oeste e 
sul, tem valores respectivos de 5 mil, 9 mil e 5 mil luxes respectiva- 
mente, para dias de sol brilhante em atmosfera limpida ou, seja, va- 
lores maximos. 

Outra razao para a escolha da fachada Norte e o fato desta face 
apresentar as melhores condigoes termicas, pois enquanto a fachada 
nordeste apresenta o mesmo numero de calorias praticamente o ano 
todo, a fachada norte possui entre todas o maior numero>de calorias 
no invemo, o menor no verao (devido a pequena inclinagao do sol 
no solsticio de verao) e na primavera e outono se equivale em nu- 
mero de calorias as fachadas oeste e este, sendo nestas estagoes a 
fachada sul a mais fria. 

Ainda esta fachada e mais interessante, por apresentar do lado 
oposto a fachada sul, que no verao nos provera de ventilagao cru- 
zada, pois pode receber os ventos predominantes em Sao Paulo; o 
sudeste e o sul. 

A fachada nordeste possui como oposta a sudoeste, que permite 
que penetre o vento sul, mas so se deixa tangenciar pelo vento su- 
deste, que e o mais freqiiente em Sao Paulo (20,6%). O vento sul 
tem uma influencia de 16,3%. 

O quebra-sol a que me referi sera constituido de elementos ho- 
rizontais e verticais que formarao retangulos, os quais devem ser en- 
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tretanto os mais amplos possiveis, para permitir que a luz difusa e 
a reflexa da abobada celeste entrem livremente. 

Como os caixilhos devem, por questoes proprias (de transporte, 
fabricagao e economia nos perfis) ser menores que os atuais de 4 
metros (ou seja 2 em cada sala de 8 metres) faz-se necessario que 
sejam 3 de 2,50 m. de comprimento. 

fiste tamanho marca os espagamentos dos elementos verticals do 
quebra-sol. 

Com o grafico de sol, verificamos que estes elementos avangan- 
do 1 metros alem do caixilho vao proteger a sala dos raios diretos 
(no verao) ate as 9 boras e a partir das 15 boras de 21' de margo a 21 
de setembro. 

O elemento horizontal dependera da altura das janelas. As que 
escolhemos sao em numero de duas, e possuem 1 metro de altura, de- 
terminaram um vao entre as placas horizontais de 2,20 m. os quais 
protegerao a sala dos raios diretos das 9 as 15 boras que era o pe- 
riodo de boras que os elementos verticais nao protegiam. 

Outra caracteristica da sala de aula em estudo e a iluminagao 
bilateral. 

Assim e que a iluminagao pela face sul surge apenas como cor- 
retivo para a zona Pr, da sala que e mais desfavoravel. 

fiste e alias um dos itens de melhoramentos citados por profes- 
sores do Texas que em estatistica feita entre 169 mil escolares con- 
cluiram que 82% dos escolares apresentam disturbios visuais no oi- 
tavo ano de estudo. 

Os melhoramentos previstos para melhorar os fatores que para 
isso contribuiram eram os seguintes: 

1) Carteiras macias e de tampo sem reflexao. 
(para nao obrigar os alunos a posigoes erradas) 

2) Quadros verdes absorventes de luz. 

3) Vidros das janelas filtrantes de luz. 

4) Iluminagao bilateral. 

5) Iluminagao indireta. 

6) Orientagao em relagao ao vento predominante. 

O item 1 nao nos e correlate; o item 2 e assunto abordado na 
parte de nosso trabalho que se refere a cor; o item 3 e economica- 
mente dificil pois os vidros polaroides e ray-ban sao entre nos mui- 
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to caros e o vidro fosco produz claustrofobia; o item 4 e por nos in- 
dicado, bem como o item 5 atraves da lage de forro inclinada. O item 
6 e tambem observado por nos. 

B — VENTILAgAO 

Fatores de circulagao 

No interior de uma sala de aula orientada segundo a linha N-S, 
o ar circula intemamente devido a dois fatores: 

1.°) Pela agao direta dos ventos, os quais em Sao Paulo predo- 
minantemente vem de sudoeste (20,6%) e sul (16,3%). 

2.°) Por diferenga de densidade e temperatura entre o ar in- 
terne e o externo. 

Alem destes fatores, o ar circula tambem conduzido pela forma 
inclinada da sala. 

Posigao das entradas e safdas do ar 

As entradas do ar nunca devem estar em posigoes baixas, pois 
assim o ar entrando arrasta poeira e germes do chao. 

A corrente de ar nao deve tambem cruzar diagonalmente as sa- 
las e por isso as saidas nao devem tambem estar ao nivel do chao. 

A corrente deve ter ainda um percurso tal, que em caso de in- 
versao da entrada, nao encontre qualquer obstaculo. 

O 5° Congresso Internacional de Construgao Escolar e de Edu- 
cagao ao ar livre, preconiza uma renovagao quintupla de ar por clas- 
se e por hora, quer seja por ventilagao transversal ou mecanica. 

Terminando este item, aqui fica o desenho do "Tijolo de Ellison" 
que permite a ventilagao cruzada permanente, pois produzindo um 
turbilhonamento aereo no interior do compartimento junto a parede, 
o que evita as rajadas de ar diretas sob re os alunos. 

Demos preferencia na nossa sala de aula em estudo, ao caixilho 
basculante, por nos fornecer a luz bilateral correta e por ser movel 
o que nos permite alterar as condigoes de ventilagao da sala de au- 
la, o que em Sao Paulo e necessario devido as mudangas bruscas do 
tempo. 

G — CIRCULAgAO VERTICAL 
Escaldas 

Nas escadas de um grupo escolar em que funcionem por exemplo 
6 salas de aula no andar superior, transitam diariamente 240 alunos 
e 6 professores. 
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Entretanto, essas escadas sao calculadas para adultos e nao pan-' 
criangas. 

Nao queremos ser extremistas, mas faremos a seguir o desen- 
volvimento de um calculo, cujos resultados poderao depois ser amol- 
dados e adaptados, mas que mostrarao como sao inconfortaveis para 
as criangas as escadas que calculamos com base em medidas de 
adultos. 

Calculo para escada de escola primaria 

Altura media da crianga de 7 anos   1,20 m. 
Altura media da crianga de 12 anos    1,50 m. 
Altura media do adulto  1,70 m. 
Passo forgado do adulto (media)    . 0,72 m. 
Passo normal do adulto (media)   0,63 m. 
Proporcionalmente o passo normal da crianga e de 0,45 m. 

Formula racional para escada de adulto: 
2 e + p = 63 

A escada para o adulto mais comoda e que gasta menos energia 
(calorias consumidas por trabalho ascensional) e segundo Doll e Lehr- 
mann a que possui espelho de 17 cm. e piso de 29 cm. 

Esta escada esta por volta de 30 graus, que e o angulo mais 
favoravel. 

Obedecendo a este angulo e baseado no passo infantil, faremos 
a seguinte formula: 

2 e + p = 45 

Para mantermos o angulo por volta de 30 graus, assumiremos 
o valor do espelho, 12,5 cm. 

Este valor nos dara segundo a formula, o piso igual a 20 cm. 
Para um pe direito de 2,50 m. teremos 19 degraus. 
O andar superior sera o 20.° piso. 
Pode-se portanto abstrair o patamar (Codigo de Obras). 
No caso, entretanto, de se querer usar o patamar, que e mais 

interessante, este deve ser o 10.° piso. 
Desenvolvimento da escada: 

a) Com patamar: 4,50 m. 
b) Sem patamar: 3,80 m. 

O corrimao deve ser duplo: com altura de 80 cm. para adultos 
e 60 cm. para criangas. 
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H — C6RES 

A aplicagao das cores nas escolas tem sido objeto de estudos 
de diversos psicologos. 

Os psicologos da Universidade John Hopkins chegaram as se- 
guintes conclusoes: 

Corredor: Amarelo (cor estimulante) 
Portas e rodapes: Cinzentos. 
Salas de aula que dao para face quente — verde ou azul; que 

dao para face fria — rosa. 
O piso e verde claro em lugar do marron escuro, para redu- 

zir os contrastes. 
Outros psicologos verificaram que cores estimulantes aumen- 

tam de muito o rendimento dos alunos. 
Entretanto, estas cores nao estimulariam tambem um mau com- 

portamento das criangas? 
Pcderiamos unir este fatos, com o nosso clima e com as obser- 

vagoes de tres outros psicologos e medicos franceses — Sadourn. 
Counet e Held, que em agosto deste ano depois de examinarem 2.300 
individuos diferentes concluiram que as criangas sao mais sensiveis 
as cores quentes e vivas, os adolescentes preferem o verde e azul (que 
sugerem o campo, o mar, o ceu) e os adultos sao atraidos pelo ama- 
relo e cor de laranja. 

Em nossas salas poderiamos concluir optando pelo forro caiado 
de branco, por ser o cal fosco e o branco o melhor refletor de luz. 

A parede norte poderia ser verde clara ou de cor neutra. Pre- 
ferivelmente o branco nos fornece boa reflexao de luz. 

A parede sul deve tambem ser branca para refletir a luz que 
vem do Norte, principalmente nos dias encobertos. 

A parede dos fundos que nao e vista pelo aluno deve ainda ser 
branca pela mesma razao. 

A porta deve ser cinza ou outra cor neutra. 
Assim, toda a atengao do aluno recaira na parede da frente 

a qual deve ser cor de laranja sem mistura. 
O quadro tradicionalmente negro deve ser verde escuro pois 

esta cor absorve em parte a luz sendo auxiliada pela posigadi do qua- 
dro que sera abordada no item F. 

O giz usado deveria tambem, para atrair a atengao da crian- 
ga, ser amarelo pois esta provado e adotado nas estradas de roda- 
gem do mundo inteiro, que o amarelo sobre o preto e mais visivel 
que o preto sobre o branco. 

Como iremos usar verde escuro o amarelo deve ainda ser mais 
indicado que o branco e com a vantagem de ser a cor que mais estN 
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mula a crianga no elemento que mais deve chamar sua atengao que 
e o giz. 

A cor estimulante disposta em menor area e justamente onde 
se espera a atengao do aluno deve ser mais racional do que na sala 
toda, onde pode ser elemento de indisciplina. 

2a. PARTE 

A — Esporte. 

B — Biblioteca, museu. 

C — Assistencia social, sanitaria e alimentar. 

A — ESPORTES 

O jogo de bola ao cesto e o mais indicado pelos professores de 
educagao fisica, nas escolas primarias. 

As quadras entretanto eram feitas em tamanhos oficiais para 
adultos. 

Isso acarretava um exagerado dispendio de energia e perda de 
estimulo por parte da crianga, que era forgada a um jogo que a ela 
nao se adaptava. 

Procuramos entao o Departamento de Esportes do Estado de 
Sao Paulo, o qual entretanto nao tinha estudos a respeito e por 
essa razao nos indicou o Prof. Nairn C. de Mello, diretor de es- 
portes do Institute Mackenzie. 

Estudamos com este professor, qual seria a proporgao da qua- 
dra e da tabela de bola ao cesto adaptadas a crianga em idade es- 
colar primaria. 

Baseados numa antiga regra de bola ao cesto, que estipula a 
altura maxima do jogador em 1,90 m e possuindo a altura media 
do aluno de 7 a 11 anos (primario) e de 11 a 15 anos (ginasio) pu- 
demos estabelecer em 30 de dezembro de 1952 os dois mimeros cha- 
ves: 0,79 para as quadras primarias e 0,86 para as ginasiais. 

Recalculamos entao todas as medidas da quadra e tabela ofi- 
ciais, adaptando-as aos tamanhos pequenos. 

Posteriormente, em 27 de maio de 1953 o Departamento de Es- 
portes utilizou nossos dados e projetos e oficializou as quadras pa- 
ra criangas. 

Tais adaptagoes deveriam ser tomadas ainda em relagao a ou- 
tros elementos do dominio onde a crianga deve ser soberana abso- 
luta: a escola. 



COMISSAO DE CONSTRUgOES ESCOLARES 

SECgAO DE PESQUISA 

NORMAS PARA UM GRUPO ESCOLAR ECON6MICO 

A construgao de predios escolares, encaradas as exigencias das 
modernas conquistas pedagogicas e o aumento rapido e progressi- 
ve da nossa populagao, representa no momento o maior problema 
da instrugao publica em nossa cidade. 

A necessidade imperiosa da criagao continua de novas classes, 
imposta gradativamente de ano para ano sem a correlata edifica- 
gao de novos predios, em prejuizo a qualidade de ensino pela cria- 
gao de classes desdobradas, levou este orgao a estudar um tipo de 
construgao definitiva e economica a fim de serem construidos em 
um maior numero, procurando se nao abater, pelo menos diminuir 
o deficit de criangas em idade escolar sem possibilidades de obter 
matriculas nas escolas, por falta de salas. 

Devido a grande variedade topografica dos terrenes em nossa 
capital e as diferentes localizagoes e ainda o aspecto do planejameu- 
to, nao nos e possivel projetar um G. E. economico padrao, pois po- 
dera vir a se tornar anti-economico devido aos fatores fisicos lo- 
cais. Dessa maneira daremos aqui um estudo sobre as normas que 
deverao ser respeitadas para o projeto do G. E. economico. 

Como a padronizagao e fator economico, comecemos pela pa- 
dronizagao do numero de salas de aula, independentemente do cen- 
so escolar local, levando-se em conta a possibilidade de construgao 
de varias dessas unidades em um mesmo bairro para suprir com 
maior eficiencia as suas necessidades. De acordo com o recente Con- 
gresso Intemacional de Construgoes Escolares, foi adotado como 
numero ideal 8 salas de aula para os grupos escolares funcionarem 
dentro de certos requisites, dentre os quais o fator economico. 

Dessa maneira o grupo devera ter 8 salas de aulas, nas dimen- 
soes usuais de 6 x 8 metros, cuja disposigao ficara a criterio do ar- 
quiteto, mais as dependencias correlatas. 

Vejamos entao quais essas dependencias e suas respectivas areas 
economicas: 
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A) — Setor de ensino: 
— 8 salas de aulas de 48 a 50 mq 
— circulagao; — 1 m para 100 alunos 
— sanitarios: — 1 wc e 1 mict. por sala masculina e 1 1/2 

wc por sala feminina 
B) — Setor administrativo; 

— secretaria: — 16 mq 
— diretoria; — 10 mq 
— sala de professores e biblioteca: — 20 mq 
— sanitario: — 1 para cada sexo 
— museu: — disposto junto as areas comuns e circula- 

gao para estimular a curiosidade nos alunos sem criar 
medo de visita-lo. 

— material escolar: — 6 mq 
C) — Setor assistencial: 

— sala para medico; — 10 mq 
— sala para dentista: — 10 mq 
Nao havera sala para assistente social. 

D) — Setor recreacional: 
— recreio coberto: — 0,9 mq/aluno: 300 mq 
— sanitarios: — conforme exposto em A-3 
— sala de distribuigao: — 5 mq 
— cozinha: — 7 mq 
— pequeno deposito 
— palco movel 
— quarto para o guarda do predio de 6 mq com insta- 

lagao sanitaria e chuveiro, que durante o dia servira 
para vestiario de serventes. 



RELAT6RI0 SOB RE OS ESTUDOS PARA A PADRONIZAQAO 
DA RELAgAO MVALUNO QUE DEVERA' SER TOMADA NA 

ESCOLHA DE TERRENOS DESTINADOS AOS GRUPOS 
ESCOLARES 

HISTORICO: — Ate o presente momento temos nos baseado, 
para a realizagao do nosso piano escolar, em indices fornecidos por 
paises que mais adiantados estao no campo experimental, referen- 
tes a construgoes de escolas primarias. 

Mesmo assim e muito dificil adaptar esses indices, tendo em 
vista que nos paises mais progressistas em educagao escolar, tais 
como a Franga, Italia e Inglaterra, as criangas recebem ensinamen- 
tos em classes separadas por sexo, ocasionando um aumento consi- 
deravel do mimero de salas de aula e como conseqiiencia um indi- 
ce muito mais alto relative a ocupagao "per-capita", e a uma re- 
partigao mais complexa da construgao no terreno. 

Ja na Suiga esse indices sao mais constantes, apesar das va- 
rias correntes pedagogicas la existentes. Para exemplificar tome- 
mos as seguintes escolas: 

1) — escola primaria "Bruderholz" em Bale, cuja construgao 
e em tres alas de 4 classes cada uma alem de mais uma ala de gi- 
nastica e campos esportivos. Superficie total de 12.375 mq (4 acres), 
para um niimero de 400 alunos, dando uma superficie de 30 mq por 
aluno. 

2) — escola primaria "Kornhausbriicke" em Zurich, cuja cons- 
trugao e em tres estagios com 10 salas, duas alas de ginastica e cam- 
pos de jogos, etc. Superficie total de 7.920 mq, sem contarmos os 
campos esportivos, para um numero de 360 alunos, dando uma su- 
perficie de 22 mq por aluno. 

Se porem juntarmos a este indice a area dos campos esportivos 
normais (60 x 90) = 5.400 mq, este indice subira a 38 mq por aluno. 

3) — escola primaria e secundaria "Kappeli" em Zurich, com 
dois estagios principais de 22 classes, alem de grandes salas espe- 
ciais, duas alas de ginastica, um jardim de infancia e um jardim pu- 
blico. Superficie de 21.000 mq, sem contarmos o jardim de infan- 
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cia e o jardim publico, para um numero de 800 alunos, dando um 
mdice de ocupagao de 26,25 mq por aluno. 

fistes tres exemplos mostram que na Sufga a relagao de 25 a 30 
mq por aluno e considerada suficiente. 

Quanto as escolas inglesas, outras cifras sao encontradas devido 
a divergencia de programagao, que exige salas de natureza especial, 
vestiarios enormes e uma grande area de esportes. 

Ja nos paises tais como a Italia e a Franga, que ja possuem es- 
tudos mais aprofundados sob re o assunto e por conseguinte, ja pos- 
suindo um regulamento oficial, esses indices sao mais baixos e mais 
proximos, como veremos a seguir: 

Regulamento italiano para escola urbana 
8 mq por aluno 

Regulamento frances vigente 
10 mq por aluno 

PESQUISA; — A fim de cairmos mais no campo experimental, 
procurando sair da teoria e da comparagao com regioes de compor- 
tamento climatologico muito diverso do nosso, procurei pesquisan- 
do nos elementos que ja possuimos, conquistados por esta Comissao 
nestes ultimos anos, encontrar um indice que viesse satisfazer as 
nossas necessidades. 

Assim, como ponto de partida, selecionei alguns grupos escola- 
res de igual numero de salas, construidos por esta Comissao e pro- 
jetados por arquitetos diversos, a fim de nao cair no erro individual 
de concepgao, transformando em dados percentuais de ocupagao em 
area e procurando tirar desta pesquisa a finalidade real deste estudo. 

Antes porem, vejamos qual seria o criterio adotado para este 
estudo. 

Tendo em vista que existem grupos construidos em terrenes mui 
diversos, desde a minima area possivel, onde a area de construgao 
ultrapassa a area do terreno, (considerando os varies pavimentos), 
ate as unidades construidas em terrenes mais propicios a sua propa- 
gagao, nao se pode a base destes dados pesquisar o indice desejado. 

Entretanto, sabemos que os nossos predios foram elaborados 
debaixo de uma programagao oficial e que essa programagao fixou 
indices de ocupagao, tais como salas de aula, sanitarios, galpoes, etc. 
e que ainda existe um codigo de construgao a obedecer. 

Considerando ainda que estes grupos funcionam esplendidamen- 
te, estas areas construtivas representam realmente, nao so a finali- 
dade como tambem a capacidade do predio. 

Dessa maneira, encontrando-se a relagao de ocupagao em area 
construida "per-capita", independente de qualquer solugao especial 
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e uma vez que essa area e a satisfatoria, nada mais simples seria en- 
contrar a relagao dessa area com a do terreno. 

Essa relagao e justamente a mesma area indice para construgao 
tomada como indice de area livre de recreagao. Assim a area total 
do terreno sera o dobro da area indice para a construgao. 

RESULTADOS DAS PESQUISAS 

Grupos de 12 salas de aula. 

1) — GE-1 G. E. Jose Monteiro Boanova 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

Areas percentuais em relagao a 
area construida 

2.880 mq setor administrativo — 14 % 
1.455 mq setor de ensino — 56,4% 
1.425 mq setor assistencial — 5,4% 
2.140 mq setor recreacional coberto — 24,2% 

2) — GE-2 G. E. Prudente de Morais 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

setor administrativo — 15,4% 
2.157 mq setor de ensino — 59,2% 

setor de ensino — 59,2% 
3.156 mq setor recreacional coberto — 20,8% 

3) — GE-5 G. E. Pedro Alexandrine 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

5.450 mq setor administrativo — 14,4% 
1.051 mq setor de ensino — 59,5% 
4.399 mq setor assistencial — 6,7% 
2.169 mq setor recreacional coberto — 19,4% 

4) — GE-7 G. E. Pandia Calogeras 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

= 9.700 mq 
= 1.550 mq 
= 8.150 mq 

setor administrativo 
setor de ensino 
setor assistencial 

= 2.252 mq setor recreacional coberto 

— 10,8% 
— 58,7% 
— 5,4% 
— 25,1% 
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5) — GE-8 G. E. Almirante Barroso 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

6) 

5.340 mq setor administrativo — 10,8% 
1.572 mq setor de ensino — 60,0% 
3.768 mq setor assistencial — 4,2% 
2.232 nq setor recreacional coberto — 25,0% 

GE-10 G. E. Romeu de Morais 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

- 3.924 mq setor administrativo 
= 1.382 mq setor de ensino 
= 2.702 mq setor assistencial 
= 2.134 mq setor recreacional coberto 

7) — GE-11 G. E. Jose Carlos Dias 

= 6.040 mq setor administrativo 
= 1.375 mq setor de ensino 
= 4.665 mq setor assistencial 
= 1.927 mq setor recreacional coberto 

9,9% 
50,6% 
9,7% 

29,8% 

8,7% 
58,5% 
4,7% 

28,1% 

8) — GE-15 G. E. Reinaldo Ribeiro da Silva 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

8.656,90 mq 
1.452,40 mq 
7.204,50 mq 
2.268,80 mq 

9) — GE-27 G. E. Pedro Voss 

setor administrativo — 11,3% 
setor de ensino — 52,2% 
setor assistencial — 6,9% 
setor recreacional coberto — 29,6% 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

= 7.440 mq setor administrativo — 14,5% 
= 1.376 mq setor de ensino — 50,6% 
= 6.064 mq setor assistencial — 6.7% 
= 1.776 mq setor recreacional coberto — 28,2% 

10) — GE-47 G. E. Nelson Fernandes 

Area do terreno 
Area ocupada 
Area livre 
Area construida 

= 5.131 mq setor administrativo — 9,8% 
= 1.690 mq setor de ensino — 55,2% 
= 4.441 mq setor assistencial — 5.7% 
= 2.345 mq setor recreacional coberto — 29,3% 
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Valor Medio Percentual 

Setor administrativo — 12,36% da area construida 
Setor de ensino — 56,09% da area construida 
Setor assistencial — 6,00% da area construida 
Setor recreacional coberto — 25,95% da area construida 

CONCLUSAO: — Tendo em vista que o niimero de alunos por sala e de 40, 
e estes grupos possuem 12 salas cada um, o niimero total 
para cada um sera de 480 alunos por periodo. 

Dessa maneira tiramos a relagao abaixo; 

VALOR MeDIO: Setor administrativo = 0,593 mq por aluno 
Setor de ensino = 2,701 mq por aluno 
Setor assistencial = 0,288 por aluno 
Setor recreacional coberto = 2,045 mq por aluno 

RELACAO ST / Al. de construgao = 5,627 mq por aluno 

A vista do exposto, chegamos a seguinte conclusao; 
Tomando, como foi exposto atras, o dobro do indice acima, tere- 

mos para a relagao 11,254 mq de terreno por aluno. fiste podera ser 
considerado o indice ideal. 

INDICE MlNIMO PARA A ESCOLHA DOS TERRENOS DESTINA- 
DOS AOS NOSSOS GRUPOS ESCOLARES DEVERA' SER DE 10 

mq DE TERRENO POR ALUNO. 

Este indice entretanto, nao podera ser tornado indefinidamente 
muito embora sejam menos numerosos os terrenos maiores de 5.000 
mq. 

Varias razoes se impoem contra um grupo escolar muito peque- 
no, de menos de seis salas de aula. Nao e possivel reunir turmas; ho- 
mogeneas, nem tampouco instituir organizagoes auxiliares que de- 
pendam da cooperagao material dos professores e alunos. 

Faltam-lhes uma vida social intensa e ainda sai muito onerosa a 
sua administragao. 

Por outro lado, tambem se objeta contra um grupo escolar muito 
grande. Assim do ponto de vista profilatico, quanto maior e a aglo- 
meragao, tanto maiores sao as possibilidades de contagio. Nota-se 
ainda.que um grupo muito grande se abastece de alunos que residem 
muito afastados e que no transito diario para a escola, se expoem 
perigosamente aos acidentes da via publica. 

Do ponto de vista pedagogico ele tern uma unidade de diregao 
muito prejudicada. 
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Por isso tudo, o efetivo do grupo nao devera ultrapassar de 500 
alunos por periodo, a nao ser em casos muito particulares. Entre- 
tanto, se o terreno comportar um numero maior de salas, estas de- 
verao ser projetadas como um acrescimo futuro de emergencia. 

Assim, alem do indice de ocupaQao do terreno, devemos tomar em 
conta ainda o numero de salas de aula que nao devera ser menor do 
que seis salas e nem maior do que doze salas, salvo em casos muito 
especiais. 

Sao Paulo, 3 de Junho de 1955 

Planejamento 
Secgao de Pesquisa 

(a) PAULO JOSE' RODRIGUES ROSA 
Arq. Pref. C. E. 



ANEXO N0 8 

PROBLEMAS DO CONVENIO ESCOLAR 

Palestras do Eng. Jose Amadei dando inicio a serie de conferencias 
na Biblioteca Municipal em Outubro de 1949 

la. parte 

1946 — Na Secretaria de Obras fomos procurados pela ilustre 
diretora do G. E. Martim Francisco. 

Diante do que a abnegada educadora nos referiu, fomos vi si- 
tar o predio em que funcionava o grupo. Um casarao assobradado, 
quase em ruinas, parecendo ter sido dependencia de um estabulo, 
transformado em escola! Ate sob a escada havia uma classe funcio- 
nando! 

Ao inspecionarmos o local para o novo grupo, hoje um dos me- 
Ihores da Capital, uma senhora que passava, acompanhada de uma 
dezena de criangas, aproximou-se e contou-nos tambem o seu caso. 

Professora de escola isolada do bairro, estava a procura de um 
local, sala, garage, o que quer que fosse, onde pudesse exercer a 
sua missao, pagando mesmo o aluguel com seus parcos vencimentos, 
porque Ihe repugnava recebe-los sem trabalhar. 

E ninguem queria atender. 
Aceitaria mesmo um barracao, desses que servem para depo- 

sito de materiais de construgao, como o que utilizavam duas outras 
suas colegas ali bem pertinho e que fomos visitar. 

Muito nos custava acreditar no que viamos e ouviamos. 
Sera essa a situagao geral? 
Sabiamos da existencia de um Convenio entre o Estado e o 

Municipio e de estudos da administragao anterior. 
O que era o Convenio? 
Pelo decreto-lei n.2 13.340 de 30-6-43, determinara o Governo 

Federal que os municipios empregassem pelo menos 10% das ren- 
das provenientes de impostos no desenvolvimento do ensino pri- 
mario. 

Essa porcentagem minima deveria elevar-se a 11, 12, 13, 14 e 
15 por cento nos anos de 45, 46, 47, 48 e 49, mantida a ultima nos 
anos posteriores. 
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Diante dessa determinaQao procurou o Estado coordenar suas 
atividades com as dos Municipios, resultando dos estudos feitos o 
decreto-lei 13.372 de 14-12-43, ratificando os acordos assinados en- 
tre o Estado e a Uniao. 

Um dos acordos visava exclusivamente o munici'pio da Capital, 
e outro, os municipios do interior, residindo a diferenga na distri- 
buigao da importancia anualmente arrecadada. 

Na Capital, sem prejuizo das obrigagoes do Estado, tais impor- 
tancias seriam aplicadas na construgao e instalagao material de pre- 
dios exclusivamente para o ensino primario e instituigoes auxilia- 
res deste. 

Nao aguardou entretanto a Prefeitura a ratificagao desses acor- 
dos, pois entrou logo em entendimentos com o Departamento de 
Educagao do Estado para as providencias preliminares quanto ao 
piano de construgoes para grupos escolares ao mesmo tempo que 
procurava resolver o problema dos parques e bibliotecas infantis. 

O primeiro passo a dar era, e obvio, a pesquisa de terrenos, 
feita, cremos que pessoalmente pelo entao prefeito Prestes Maia, 
resultando, ate fins de 45, cerca de vinte decretos de expropriagao 
alem de estudos preliminares de tal valor que sao ainda hoje base 
das atuais atividades da Prefeitura. 

Ao mesmo tempo passava a administragao municipal a estudar 
os projetos dos edificios. 

E por que poucos edificios se construiram? 
O mal, ao nosso ver, residiu em dois pontos: — estudos enfei- 

xados nas maos da autoridade superior e delongas interminaveis na 
aquisigao dos terrenos. 

Mesmo assim conseguiu essa administragao iniciar dois predios 
para grupos escolares, instalar a biblioteca infantil central, iniciar 
a construgao de dois parques infantis e adquirir um predio onde ja 
funcionava um grupo escolar em condigoes satisfatorias. 

E' possivel que essa relagao seja incompleta e nos desculpamos 
desde ja pelas falhas que houver. 

Com a mudanga, por duas vezes, da administragao, continua- 
ram os trabalhos de aquisigao de terrenos e de elaboragao de pro- 
jetos, tendo sido iniciado, como dissemos, o edificio para o G. E. 
Martim Francisco, prosseguindo-se nas obras ja em execugao de 
acordo com as possibilidades do momento, de grandes dificuldades 
de mao de obra e de materiais. 

Novos edificios iam ser iniciados, havendo ate langamento de 
pedras fundamentais, quando, no dia em que se fixava definitiva- 
mente o local para o grupo e parque infantil em Osasco, em terre- 
nos obtidos em doagao, nova mudanga na administragao, e com ela 
o nosso licenciamento por necessidade imperiosa de tratamento de 
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saude abalada pelo esforgo dispendido na diregao da Secretaria de 
Obras, e prorrogado pouco depois com o nosso afastamentb. 

No periodo administrativo seguinte procurou-se nao parar: mais 
pedras fundamentals foram langadas, iniciaram-se dois edificios, o 
de Osasco e do Brooklin, e construiram-se doze ou mais play-grounds, 
mais simples que os habituais, mas a dificuldade principal perma- 
necia: a falta de terrenes impedirido novas realizagoes. 

Como se ve, sucintamente, nao deixou a Prefeitura de agir, em- 
bora lentamente. 

E lentamente porque, tambem, poucos, acreditamos, chegaram 
a conhecer a tragica situagao das instituigoes escolares da Capital. 

Um dia, o prefeito Milton Improta quis por termo ao nosso afas- 
tamento e determinou que assumissemos a chefia de uma comissao 
que idealizara, a chamada Comissao do Convenio Escolar. 

Desejava S. Excia. incrementar as construgoes dos edificios es- 
colares ja que nao faltavam os necessaries recursos. 

Apesar dos muitos percalgos e incompreensoes, conseguiu a Co- 
missao instalar-se, comegando a trabalhar praticamente em Janei- 
ro do corrente ano. 

O nosso primeiro cuidado foi conhecer de perto a situagao, vi- 
sitando as instalagbes escolares existentes, os bairros sem escolas, 
procurando material estatistico, informagoes nas repartigbes do Es- 
tado, conversando com autoridades escolares, professoras e princi- 
palmente com o povo. Era epoca de ferias, e por isso mais dificil 
o trabalho. 

O que dissemos ter visto e ouvido no inicio passou a represen- 
tar a situagao geral. 

Dos 111 grupos escolares tres nao funcionavam por falta de 
predio (Miss Browne, Erasmo Braga e Orville Derby). 

Dos restantes apenas 30 por cento funcionavam em predios bons, 
na sua maioria especialmente construidos, porem mal conservados, 
quase todos de propriedade do Estado. 

O resto, mais de setenta, em predios alugados. 
E' inenarravel o que vimos. 
Criangas em poroes, em garages, em salas acanhadas compox- 

tando normalmente apenas a terga parte dos alunos nela amontoa- 
dos, salas de predios novos com a lotagao quase dobrada, tres, qua- 
tro e ate seis periodos de aulas, como no G. E. de Vila Guarani, au- 
sencia de ar e de luz, e de patios de recreagao, ambientes de ar vi- 
ciado, muitas vezes uma so instalagao sanitaria para centenas de 
criangas de ambos os sexos, agua de pogos abertos junto as fossas 
negras, carteiras de caixao de querozene ou de cebola, bancos de 
tabuas apoiadas sobre pilhas de tijolos, medicos atendendo crian- 
gas na rua. (G. E. Vila Leopoldina). 
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Dezenas de milhares de criangas, mal nutridas, percorrendo a! 
vezes distancias enormes, de alguns quilometros para serem aloja 
das em pardieiros, necessitando as vezes trazer consigo um vidrc 
com agua para matar a sede, alimentadas e vestidas muitas corr 
os minguados recursos da Caixa Escolar socorrida com as contri 
buigoes de professores e particulares. 

Indescritivel, e pego-lhes por isso licenga para nao continuar n; 
narrativa. 

Basta que Ihes diga que certo dia, o nosso atual infatigavel Pre 
feito, Coronel Asdrubal da Cunha, o grande animador das constru 
goes escolares, voltando de uma visita feita a um desses grupos 
chamou-nos e disse-nos: — "sinto-me humilhado com o que vi", 
Sobre esse predio paira a interdigao pelo Juiz de Menores. 

E os bairros sem escolas? 
Quantos temos encontrado que ainda nao figuram nos mapas df 

cidade, crescendo assustadoramente e de forma desconexa, onde as 
casas domingueiras surgem como cogumelos nela se aboletando fa- 
milias inteiras, criando para a administragao e para a coletividadc 
os mais graves problemas. 

E' de se ouvir entao, quando percebem a nossa presenga, o set 
clamor contra os govemos. 

E as imprecagoes, quando nas nossas visitas encontravamos as 
filas dos pais, por ocasiao das matriculas, ao sol ou a chuva, aguar- 
dando, apos tentativas frustradas nos anos anteriores, a possibili- 
dade de arranjar vaga para seus filhos, muitos ja no limite supe- 
rior da idade chamada escolar? 

O que fazer diante de tal situagao? 
Organizar com urgencia um piano de construgoes. 
Mas escasseavam os elementos: — plantas, dados estatisticos. 

Do pouco que conseguimos, apuramos; 

Em 1947 eram em numero de 40.000 as criangas sem escola. 
Onde localiza-las? 
Nao havia censo escolar. 

Baseando-se no recenseamento de 1940, calculara a Divisao de 
Estatistica da Prefeitura a populagao por distritos de paz em 1947. 

E verificamos que, com um aumento de mais de 35 por centc 
na populagao geral da cidade, em sete anos, distritos cuja popula- 
gao duplicava como os de Sao Miguel. Vila Maria, Vila Prudente, 
e em doze outros distritos a populagao aumentara de 50%. E o nu- 
mero de escolas oficiais nao aumentara. 

Em apenas cinco distritos, por um fenomeno facilmente expli- 
cavel, permanecera estacionario o numero de habitantes. 
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Aplicadas, aos numeros obtidos, as porcentagens gerais relatl- 
vas a populagao escolar, e as criangas sem escolas, chegamos a al- 
garismos como estes: 

2.000 criangas sem escolas no distrito do Ipiranga; 
1.800 criangas sem escolas nos distritos do Belemzinho e Lapa; 
1.500 criangas sem escolas nos distritos do Alto da Mooca, do 

Bras, de Santana. 
E assim por diante. Note-se que falamos em distritos e nao em 

bairros. 
Os grupos em geral superlotados. Encontramos classes com 50 

e ate 60 alunos, mesmo nas do 1.° ano para as quais as estatisticas 
nao podem indicar freqiiencia superior a 40, o que desvirtua a me- 
dia geral, que em 25 bairros, apesar disso, era superior a 40, caben- 
do o recorde aos bairros de Vila Formosa, Taipas, Bussocaba com 
uma media de 47 alunos por classe. 

E o que dizer das escolas isoladas? 
Localizadas muitas em pardieiros inominaveis nao supriam as 

deficiencias dos grupos. Em Sao Miguel, por exemplo, a media para 
tres dessas escolas era de 54 alunos e em Vila Ema de 56. Numeros 
oficiais de 1947. 

Em Vila Formosa encontramos uma escola particular onde a 
professora lecionava simultaneamente a 147 alunos, 

E a escolha dos terrenos? 
Somente os que nos acompanharam nas nossas peregrinagoes 

sabem das penosas diligencias a que estamos obrigados. 
Observagoes locais, estudos em planta, duas, tres, quatro tenta- 

tivas para bem acertar. 
Ponto de melhor convergencia para os escolares da zona a ser 

beneficiada. A escola deve ir onde estao as criangas e nao estas. 
alem de uma distancia maxima limite, procurarem a escola. 

Relagao minima de superficie, de 3 para 1 em relagao a area 
coberta do edificio. 

Relagao minima de 8 metros quadrados por aluno. 
Topografia — Forma — Afastamento quanto possivel das vias 

de maior trafego — Posigao em relagao aos ventos dominantes — 
Vizinhanga prejudicial — Natureza do solo — Servigos gerais de 
utilidade piiblica: luz, agua, esgotos, transportes. 

E quantos nos sugerem ou oferecem casaroes, charcos, grotoes! 
Perdura a nogao de que qualquer casa serve, em qualquer terreno. 
No fundo disso tudo, um desejo insopitavel. Escola. Urn teto para 
escola. O mais vira depois, esquecendo-se que o depois raramente 
chega. Mas como esta chegando para as escolas, transformemos es- 
se depois em ja, agora. 
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Exposta assim sucintamente a situagao, podemos passar as pri- 
meiras conclusoes: 

1° — Ha necessidade da construgao de pelo menos cem predios 
para grupos escolares, para substituir os predios alugados e aten- 
der os bairros sem escola. 

E isso apenas resolvera a situagao de 1947, porque nao devemos 
esquecer que a populagao cresce anualmente de cerca de 60.000 
habitantes, o que corresponde a uma populagao em idade escolar 
de pelo menos 10.000 criangas ou cerca de 1.500 criangas aptas a in- 
gressarem no curso primario. 

Acresce ainda que o regime de tresdobramento deve ser quan- 
to antes abolido, voltando-se ao regime de apenas dois turnos o 
que representa um acrescimo de 33% no numero de grupos. 

Se quisermos atender ja a esse ponto, o numero de predios a 
construir elevar-se-a entao a cerca de 150. 

E a urgencia se torna cada vez mais premente, porque os pro- 
prietarios dos predios alugados, em virtude do baixo aluguel pago 
pelo Estado, e terminagao dos contratos, estao requisitando suas pro- 
priedades. Prevemos para breve o fechamento de muitos grupos 
se a lei nao proibir o despejo de predios escolares e os alugueres 
nao forem reajustados. 

A solugao de emergencia, ja posta em pratica, esta na constru- 
gao de galpoes de madeira, dispondo das mais confortaveis condigoes 
para o objetivo a que estao destinados. 

Como e dificil obter terrenos por emprestimo para tais galpoes, 
temos recorrido ate aos patios das igrejas ou capelas com licenga da 
Curia Metropolitana que nos atende com entusiasmo e rara solicitu- 
de. E vamos tentar utilizar os chamados espagos livres dos arrua- 
mentos. 

2.° — Nao devemos de modo algum construir predios grandes, e 
sim com numero de salas, a nao ser excepcionalmente, nao superior a 
12. 

O G. E. Amadeu Amaral, por exemplo, com suas 30 salas ofere- 
cia no inicio deste ano 800 vagas, numero suficiente para lotar um 
grupo com dez salas em dois periodos. 

Fenomeno explicavel, pois o bairro em que se acha localizado es- 
ta se transformando em zona industrial e comercial afugentando pa- 
ra a periferia a populagao pela falta de habitagoes e elevado preco 
das disponiveis. 

Enquanto isso se dava, logo adiante, o G. E. Erasmo Braga nao 
funcionava por falta de predio e proximo a Penha o "Carlos Escobar" 
funcionava em salas espalhadas pelo bairro, duas num predio, o prin- 
cipal, outra numa capela catolica, outra na sala de um centre espi- 
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.rita, e outra numa sala de uma residencia particular. O seu diretor 
interino, para poder fiscalizar o funcionamento da escola, chegou a 
usar de uma bicicleta. 

Os novos edificios devem ser de menores dimensoes, e mais pro- 
ximos, a uma distancia nao superior a um quilometro e meio, pelo 
menos dentro do perimetro suburbano. 

Encurtar-se-ao distancias, menor sera o perigo de acidentes de 
trafego, a distribuigao da populagao escolar far-se-a com mais 
criterio. 

Ha dois dias contou-nos um delegado de ensino que, ao inaugu- 
rar-se um curso noturno de alfabetizagao, num pequeno salao cons- 
truido pelos habitantes de um bairro distante e pobre, viu que a 
esse salao haviam dado um nome. Perguntei quern era o homena- 
geado. Era de uma crianga que fora atropelada e morta quando se 
dirigia a escola a tres quilometros de distancia. Nao sabemos de 
mais tocante homenagem, e nem de mais contundente advertencia 
a todos os responsaveis pela causa publica de todos os tempos, nos 
inclusive. 

Alguns diretores de grupos nao gostam de predios pequenos. 
Pedem predios de 20 salas, para 40 classes em regime desdobrado, 
ou 14 salas, para regime tresdobrado, pois com 40 ou mais classes 
conquistam pontos para a promogao. Esse criterio de promogao de- 
ve desaparecer e nao pode influir no dimensionamento dos predios. 
Eles mesmos estao intimamente convencidos disso pois seu traba- 
Iho e por demais exaustivo e no final de tudo quern sofre sao os 
escolares. 

Construidos os predios mais necessaries, resolvida a situagao 
para o regime tresdobrado, passariam entao a ser construidos os 
predios intermediarios para permitir a volta ao regime de dois pe- 
riodos. 

Isso tudo deve ser previsto desde ja, a vista das dificuldades 
na aquisigao dos terrenos. 

3.° — Deve ser modificada radicalmente a orientagao ate agora 
seguida na concepgao do predio escolar. 

Nada de predios onde ha mais preocupagoes de fachadas e mes- 
mo luxo, com prejuizo muitas vezes dos requisites pedagogicos. 

Predios frios e inexpressivos tern sido feitos para a crianga que 
requer uma ambiencia familiar, beleza, luz, ar, locais bem condicio- 
nados para estudo, trabalhos e recreagao, um meio enfim que a pos- 
sa naturalmente atrair e que ela possa amar, propicio ao seu disci- 
plinado desenvolvimento fisico e da sua personalidade e nao seja a 
fonte de complexes e vicios que poderao prejudica-la ate por toda 
a vida. 
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As dimensoes das salas, areas, orientagao e, como conseqiien- 
cia sua iluminaQao e ventilaQao, a carteira individual, a cor das 
paredes, a posigao dos quadros negros, a circulagao, os patios de 
recreagao, as salas de assistencia medica, terapeutica, dentaria e 
social, os paineis decorativos, a biblioteca, tudo deve ser feito ten- 
do em vista a crianga, exclusivamente a crianga. 

Nos galpoes de recreagao, palco para as festas escolares, com 
vestiarios proprios. 

Numero suficiente de instalagoes sanitarias e chuveiros isola- 
dos tambem. 

Amplos ambientes para a preparagao da sopa escolar e para a 
nutricionista. Nenhuma ligagao desses ambientes com os de uso 
comum. 

Apartamento confortavel e compJeto para o zelador. 
Sala de estar para as professoras com sua biblioteca que pode 

ser tambem a biblioteca infantil. 
Deveremos acrescentar ainda uma sala para trabalhos manuais. 
Salas para o diretor, secretaria, arquivo, deposito de material 

escolar. Isso para que a administragao e o corpo docente tenham 
tambem amplo conforto. Agua filtrada, e onde nao ha rede de 
agua, pogos profundos e nao mais as cisternas comuns, geralmente 
de aguas poluidas. 

Ate os muros de fecho dos terrenos devem ser eliminados para 
que a crianga sinta que nao esta numa prisao e sim na sua escola 

Nada de monumentos: — a crianga e que e o monumento numa 
expressao bem significativa de arquitetos norte-americanos. 

Nada de predios obedecendo a um tipo padrao no seu conj un- 
to. Os tres elementos fundamentais desse conjunto construidos se- 
paradamente, os pavilhoes de ensino, de administragao e de recrea- 
gao e que devem tender a padronizagao e mais particularmente nos 
seus detalhes tecnicos. 

A disposigao desses elementos variara de conformidade com o 
local: — acesso, orientagao, topografia, circulagao etc. Nao pode ha- 
ver mais a parte boa e a parte ma dos predios padrao, embora bem 
construidos, e de que tanto se queixam os professores, so por ques- 
tao de fachada ou de uniformidade. 

fisses elementos, bem entrosados, exercerao sua fungao em har- 
moniosa interdependencia. 

Simplicidade que nao exclua a beleza, materiais adequados ao 
uso a que vao ser submetidos, predominancia sempre do binomio 
"forma-fungao". 

La nos Estados Unidos, como ja aconteceu na Europa, iniciou- 
se, no ano passado e so ha poucos dias o soubemos, um movimento 
identico. 
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Arquitetos fizeram suas pesquisas. Conversaram com o povo 
como nos o fizemos. Verificaram por exemplo, que entre 169.000 
escolares, so por uma defeituosa disposigao das salas de aula, 18% 
haviam sofrido perturbagoes de visao do primeiro grau. E 82% des- 
sas perturbagoes alcangaram com o decorrer do tempo o oitavo grau. 
Por esse e muitos outros motives passaram a estudar o problema. 
E o povo os aplaudiu. 

Imaginaram um predio escolar, feito para a crianga. Organi- 
zaram uma exposigao que foi visitada por 30.000 pessoas. Recebe- 
ram a aprovagao geral. 

Aqui a exposigao de educagao, encerrada no ultimo domingo 
ficou praticamente ignorada. Ate a imprensa, sempre solicita em 
amparar as causas que visam a solugao de problemas sociais, mal 
se referiu a ela como um fato banal. 

Raros os responsaveis pelo future das nossas criangas que se 
interessaram pelo assunto. 

Mas todos reconhecerao um dia o esforgo ingente que estao de- 
senvolvendo as autoridades municipais com a colaboragao das do 
Estado. 

Interrompemos aqui as nossas consideragoes para cedermos com 
prazex, a palavra, ao nosso colega o arquiteto Helio de Queiroz Duar- 
te, que fara uma apreciagao pessoal sobre este aspecto do problema. 

Voltaremos depois, para terminar nossas consideragoes, se a 
paciencia do auditorio o permitir. 

2a. parte 
Mais alguns minutos de sua preciosa atengao. 
A situagao dos predios escolares para o ensino primario, como 

a expusemos, real, desconcertante, nos leva a afirmar que toda a 
atengao das administragoes do Estado e do Municipio deve voltar- 
se quase que exclusivamente para o ensino primario. 

A Constituigao Federal determinou aos Municipios a reserva 
de nao mais 15%, mas de 20% das rendas provenientes dos impostos 
para o ensino geral. 

Nem por isso deve-se mudar o rumo estabelecido no primeiro 
Convenio, pelo menos na Capital. 

No novo Convenio a ser estabelecido entre o Estado e o Mu- 
nicipio, as importancias arrecadadas devem ser aplicadas na sua 
quase totalidade a construgao e instalagao material de predios es- 
colares para o ensino primario. 

Cem predios, pelo menos. 
A seguir predios intermediaries para a volta ao regime de dois 

periodos de aulas. Todas as criangas, ao atingirem os sete anos de 
idade poderao assim encontrar lugar nas escolas, e fazer o curso 
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completo, de 4 anos, porque,.hoje, o que se ve, e as estatlsticas o 
mostram, cerca de 50% dos escolares matriculados no primeiro ano 
nao terminam o curso, porque muitos, com certeza, ja tendo alcan- 
gado a idade limite superior, vao procurar trabalho para auxiliarem 
os pais, tendo conseguido apenas alfabetizar-se. 

Mas surgira outro problema com as novas escolas. 
Alcangados os 11 anos de idade, o que farao as criangas ate os 

14 anos? 
Impoe-se desde ja a criagao de escolas pre-vocacionais e profis- 

sionais elementares. 
E para os que puderem continuar no estudo, ginasios. 
Paralelamente existe o problema dos anormais. 
Onde estao as escolas para esses que podem tornar-se uteis a 

coletividade? 
E mais ainda: — impoe-se a organizagao de escolas rurais den- 

tro do municipio. Admiravel a escola do Butanta, apesar de fun- 
cionar em um pardieiro. 

Essas escolas devem ser localizadas e instaladas de forma a po- 
derem proporcionar aos filhos dos lavradores o desejo de se dedi- 
carem, como os pais, ao cultivo da terra, e melhor porque tecni- 
camente habilitados. Fala-se constantemente em cinturao agrario, 
em educagao rural, mas onde, no municipio, as escolas, a nao ser a 
que citamos? 

E tambem as escolas pre-primarias do tipo ao ar livre ja expe- 
rimentado com indiscutiveis resultados na Escolinha da Agua Bran- 
ca, e que um dia sera o padrao das escolas primarias como vem sen- 
do j a em outros paises civilizados. 

Para tudo isso ha necessidade de imensos recursos. 
A muitos pode parecer fabulosa a importancia anualmente ar- 

recadada para o cumprimento do dispositive constitucional. Esta 
porem mal chegara nos proximos cinco anos, se tudo se fizer como 
esperamos, para resolver o problema dos predios, e manutengao das 
instalagoes auxiliares do ensino primario, como os parques e biblio- 
tecas infantis, os dispensaries medico-escolares, a caixa escolar, os 
campos esportivos, as colonias de ferias, a assistencia medica, tera- 
peutica, dentaria, a educagao sanitaria, a assistencia social, etc. 

Sao oito, no minimo, os dispensarios a serem construidos, ser- 
vindo uma rede de grupos escolares e mais amplos que os atuais 
dispondo de aparelhamento completo para os servigos de higieue 
mental. 

Tambem servindo uma rede de grupos escolares devem ser cons- 
truidos os parques, prolongamento da escola, onde as criangas pos- 
sam passar periodos disponiveis do dia, exercitando-se em trabalhos 
manuais, completando sua instrugao e educagao. 
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Tudo enfim para que a crianga possa instruir-se e educar-se inte- 
lectual, fisica e moralmente, adquirir solidos fundamentos para a 
formagao de sua inteligencia e do seu carater, o que nao e possivel 
no regime atual e nos ambientes que ora Ihe proporcionam. 

Fala-se muito em municipalizagao do ensino. E' prematura a 
ideia. Dela somente dever-se-ia cogitar nos proximos cinco ou sete 
anos. 

Basta um argumento em favor do nosso ponto de vista. 
Sao 3.000 as classes do ensino primario oficial ora em funciona- 

mento na Capital, e portanto 3.000 as professoras que as regem. 
A 2.000,00 cruzeiros cada professor, o que e pouco, teriamos so- 

mente para o pagamento do professorado a despesa minima de Cr$ 
72.000.000,00 por ano. E nao ha predios para mais 1.000 classes, que 
se funcionassem acarretariam uma despesa de mais Cr$ 24.000.000,00. 
Ao todo, cerca de Cr$ 100.000.000,00, sem contar com toda a despesa 
do aparelhamento escolar e da administragao. 

O que fazer? Cuidar dos predios que faltam ou devem ser ur- 
gentemente substituidos, ou deixar a situagao como esta, de calami- 
dade publica, para pagar somente o professorado? 

E a construgao desses predios custara pelo menos Cr$   
300.000.000,00. 

E as despesas com a instalagao e manutengao das instituigoes 
auxiliares? 

Seria apenas admissivel no momento o ensino municipal no se- 
tor especializado: — vocacional, profissional, de anormais e rural. 

O Estado devera pois continuar a arcar com as despesas com a 
manutengao do ensino em geral, do primario ao superior, ate que as 
instalagoes escolares estejam concluidas. 

A Municipalidade poderia ainda auxilia-lo nos servigos de sau- 
de e da caixa escolar, como ja o faz. 

Quanto as realizagoes, a atual Comissao do Convenio ja deu pro- 
vas do que pode fazer, justificando assim o acerto de sua criagao. 

Nos cinco anos anteriores, apenas cinco predios escolares e um 
dispensario foram iniciados, e este e mais tres grupos foram termi- 
nados pela Comissao e ha pouco inaugurados. 

Entretanto, em oito meses apenas, no corrente ano, a Comissao 
iniciou onze grupos e um dispensario, e espera iniciar mais quatro 
a cinco grupos ate o fim do ano. 

Isto em periodo de preparagao. Podera ela no proximo ano en- 
tregar vinte grupos e iniciar outros 20 de modo a em cinco anos en- 
tregar cem predios as nossas criangas. 

E mais os ginasios, parques infantis, escolas especializadas, que 
as nossas criangas e a nossa juventude necessitam. 
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Mas essa Comissao deve ser prestigiada, amparada como o tem 
sido pelo atual Prefeito e autoridades do Estado e do Municipio, hon- 
ra Ihes seja feita. 

Nao se deve nem se pode encara-la como uma simples reparti- 
gao publica ou um orgao destinado a satisfazer interesses pessoais ou 
de grupo. 

Ha porem necessidade que se Ihe de uma constituigao mais esta- 
vel, mais autonoma, que se ampliem os seus quadros tecnicos com 
pessoal selecionado, dispostos a nela servirem com amor, com patrio- 
tismo para vencerem uma batalha que e uma santa cruzada. 

Que se movimentem todos os orgaos que podem auxilia-la. 
A Divisao de Pesquisas do Departamento de Urbanismo e a Di- 

visao de Estatistica da Municipalidade para os estudos de que a Co- 
missao necessita. 

As Faculdades de Arquitetura, para, com suas pesquisas, coope- 
rarem na solugao dos problemas de organizagao dos projetos. 

Perseverem no seu desejo de colaborar as autoridades das Se- 
cretarias de Educagao do Estado e do Municipio. 

E nao se irritem aqueles que, vendo agora que e uma realidade 
a execugao do Convenio, querem, por interesses pessoais ou de gru- 
po, os primeiros beneficios, esquecendo-se de que todos em cinco 
anos, e somente em cinco anos e que poderao ser atendidos. 

Logico seria que houvesse um piano de prioridade. 
Mas como esse piano depende da aquisigao dos terrenos, nao po- 

de ser fixado ja. As necessidades sao tantas que, a medida que essa 
aquisigao e feita, construiremos o predio. Sempre uma necessidade 
urgente estara sendo atendida. 

As atividades da Comissao estao transformando a mentalidade 
da populagao. 

Esta, descrente ante as muitas promessas e poucas realizagoes, 
ja sente ressurgir uma esperanga. 

O professorado anima-se, e ate os proprietarios de latifundios, 
sempre recalcitrantes, ja acorrem agora com suas ofertas de terrenos. 

Sera menos uma questao de benemerencia, de cooperagao para 
sanar um flagelo social, do que de valorizagao de seus terrenos. 

Mas ja vem ao nosso encontro. 
Estara ainda e sempre na aquisigao dos terrenos o obstaculo 

maior para a solugao rapida do problema. 
Por isso permitimo-nos langar varies apelos; 

— aos proprietarios de terrenos que facilitem a localizagao e cons- 
trugao dos predios, cedendo as areas necessarias, se nao gratui- 
tamente, pelo menos por baixo prego; 
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— a Camara que legisle, antes mesmo da revisao do Codigo de Obras, 
sobre a medida por nos ja lembrada a respectiva Comissao; — 
a de serem obrigados os loteadores de terrenes a reservarem, 
g|ratuitamente, as areas necessarias a construqao de escolas e ins- 
tituigoes auxiliares; 

— a Prefeitura que solucione quanto antes o caso da planta cadas- 
tral da Cidade e do piano diretor, este de suma importancia na 
localizagao e tipo das escolas a serem construidas. 
E' todo um trabalho de equipe na Comissao, de colaboragao en- 

tusiasta de todos os poderes. 
Alguns dos poucos visitantes da exposigao de educagao deixa- 

ram escritas suas impressoes. 
Uns, aplauso mas incredulidade. Outros, somente aplausos. 
Terceiros, sugestoes. Entre estas a do aproveitamento das no- 

vas instalagoes escolares, com suas salas amplas, com seus audito- 
ries, para escolas noturnas dos 1.° e 2.° graus, para reunioes, confe- 
rencias. 

Vieram ao encontro do pensamento da Comissao quando cogitou 
de dispor os elementos que compoem os novos predios escolares pa- 
ra um aproveitamento como o sugerido por esses poucos mas argutos 
observadores. 

E, entre estes, escolares que preveem o seu futuro: sentindo que 
ao terminarem o grupo serao encaminhados para o trabalho, nas es- 
colas noturnas teriam o ensejo de completarem a sua instrugao. 

Os arquitetos americanos a que nos referimos ha pouco, pensan- 
do do mesmo modo perguntaram-se: nao poderiam os patios de re- 
creagao das novas escolas servir tambem ao publico como parque 
durante as ferias? 

Esse tambem o intuito que moveu a Comissao ao fixar o limite 
minimo das areas de terreno em fungao das dimensoes do predio. 
e a procurar eliminar aos poucos os famigerados muros que cercam 
as escolas. 

Nao havera perigo de ser danificada a coisa publica. 
Ja o vimos e sentimos. Basta uma agao educativa junto aos es- 

colares e seus pais. Os resultados tem sido surpreendentes. E e 
porque a nossa gente e de boa indole. 

Ela esta descrente apenas. Nos todos, juntamente, a faremos 
voltar a ter^ fe nos que a dirigem se estes prometerem apenas aquilo 
que sabem poder cumprir, e cumprirem aquilo que prometeram. 

Os nossos agradecimentos a todos quanto com a Comissao tem 
cooperado: —• S. Excia. o Sr. Prefeito Asdrubal da Cunha, o Sr. Se- 
cretario da Educagao, Prof. Joao de Deus Cardoso de Melo, e Srs. 
Vereadores a Camara Municipal que nos tem acompanhado nas nos- 
sas peregrinagoes e animado com seu entusiasmo e reta compreen- 
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sao, e as autoridades escolares que tem procurado suavizar o exaus- 
tivo esforgo dos membros da nossa Comissao. 

Mas, nao podemos deixar de manifestar de publico o nosso par- 
ticular aprego pelo professorado da Capital. 

Que exemplos de abnegagao e de amor a sua missao em meio 
as dificuldades incriveis em que labuta! 

A esse professorado, que nos traz as suas sugestoes, que nos so- 
corre com suas pesquisas, que se mostra tao resignado ante os sacri- 
ficios a que a situagao os obriga, mas sempre ardoroso e apaixonado 
no exercicio de sua nobilissima missao, a nossa alma de joelhos ren 
de a homenagem da nossa mais viva admiragao. 



ANEXO N.2 9 

A CONSTRU^AO ESCOLAK 

Conferencia pronunciada pelo Arquiteto 
Professor Helio de Queiroz Duarte, do Con- 
venio Escolar da Prefeitura de Sao Paulo, no 
Auditorio da Biblioteca Municipal, em outu- 
bro de 1949. 

Senhores, Senhoras. 

Apos tantos anos de experiencias internacionais, processadas no 
setor educacional com o fito de penetragao naquele mundo desco- 
nhecido e encantador que e a crianga, quando ate na China e no Ja- 
pao a experiencia europeia — Montessoriana, ia sendo continuada — 
pouco, ou mesmo nada, de positivo, se fez entre nos. 

Se uma ou outra tentativa herculea devido a espiritos abnegados, 
foi feita, nao mereceu, sequer, a visita oficial. 

Contrairam-se todas, na luta contra o indiferentismo em meio 
absolutamente apatico. 

Como se nao bastassem a incuria e a inercia, a programagao das 
materias veio crescendo assustadoramente — ao passo que os me- 
todos, os meios inteligentes de proporcionar as criancas uma melhor 
qualidade de conhecimentos continuaram invariavelmente os mes- 
mos; ineficazes, caducos e rotineiros. 

Ao processo de pensamento infantil nada se adjudicou, ao seu ser 
bio-psiquico nada foi dado; condenaram-na, antes, a suportar uma 
nova sobrecarga de nogoes abstratas.^ A isto chamou-se: ensinar e 
educar. 

Sao Paulo, senhores, vai iniciar gragas a um Convenio de Ensi- 
no grande numero de construgoes escolares. Vai travar, pois, a ba- 
talha do Ensino. Seu primeiro escopo sera a aniquilagao das hostes 
analfabetas. Sao 45.000 as criangas sem escolas. 

Mas se o problema olhado pela face quantitativa tern as suas de- 
terminantes bem nitidas e expressas em numeros o mesmo nao aeon • 
tece se o encararmos sob o ponto de vista qualidade. 

A nos, arquitetos e engenheiros, ocorre-nos perguntar? — Para 
que especie de ensino deverao ser feitos os grupos? Quais oa rumos 
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da Educagao? Qual o meio subjetivo adequado a uma melhor inte- 
gragao da psiquica infantil? Qual o ambiente fisico mais propicio? 

Estas nossas perguntas ficaram sem respostas. Procuramos, en- 
tao, contomar o problema, imaginando um novo tipo de grupo que 
mais se aproximasse da mentalidade infantil. E' possivel que um 
ambiente modernizado imponha, certo mode, por si mesmo, uma re- 
forma no Ensino. Resta-nos, ao menos, essa esperanga. 

Ha, presentemente, em nosso pais, em pratica, duas grandes ex- 
periencias em tentative para equacionar o problema da construgao 
de predios destinados ao ensino e a educagao. 

Refere-se uma ao Municipio de Sao Paulo, atraves das realiza- 
goes da Comissao do Convenio Escolar, diz a outra a magnifica atua- 
gao da Secretaria de Educagao de Salvador sob a diregao do seu ilo 
tre secretario o educador Am'sio Teixeira. 

Sobre ambas discorreremos, ligeiramente, abordando em primei- 
ro lugar os estudos levados a efeito pela Comissao do Convenio Es- 
colar. 

Nao nos deteremos na analise da situagao ja tao brilhantemente 
exppsta pelo ilustre Eng. Jose Amadei, presidente da Comissao; ape- 
nas diremos que diante dessa realidade tao vexatoria quao humilhan- 
te, para os nossos brios de cidadaos, frente a um problema crucial a 
exigir solugao inflexivel e imediata, comegou a trabalhar em Janei- 
ro de 1949 a Comissao do Convenio. 

Em primeiro lugar foram visitadas todas as escolas, apontadas 
e fichadas suas deficiencies, sugeridas e anotadas as adaptagoes e 
melhorias indispensaveis. 

Como trabalho subsidiario organizou-se um mapa onde, a falta 
de elementos estatisticos certos sobre a densidade infantil em idade 
escolar, foi ela calculada, a priori, contentando-se a Comissao com 
as pesquisas e informagoes locais sempre arduas de colher e quase 
nunca reveladoras dos verdadeiros numeros. 

Duraram os trabalhos preparatorios acrescidos da procure ini- 
cial e localizagao definitiva de novos terrenes para as novas edifi- 
cagoes, nada menos de 3 longos meses, funcionando a Comissao, tao 
somente, com 3 engenheiros, um arquiteto, um contador e uma da- 
tilografa. 

O piano quinquenal, entao elaborado, fixou em 20 o numero de 
grupos, como programa minimo a ser cumprido em cada ano. 

100 grupos em 5 anos correspondendo a uma inversao minima 
de construgao, em cruzeiros, de 300.000.000 e totalizando 1.200 salas 
de aulas, capacitando, assim, ambiente adequado para 48.000 crian- 
gas infelizmente angustiadas, ainda, pelo regime altamente nocivo 
ao ensino, do tresdobramento do periodo escolar. 
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O piano quinquenal preve, alem do mais, a construgao minima, 
por ano, de 2 bibliotecas infantis, 2 dispensaries medicos escolares 
e 1 ginasio e inclui dotagoes outras destinadas a manutengao de par- 
ques infantis e instituigoes auxiliares de ensino. 

Estabelecidas as premissas da equagao, consubstanciadas num 
programa construtivo, em extensao; resolvida de outro lado a ques- 
tao financeira indispensavel ao bom desempenho da missao, foram 
surgindo outros problemas, nao menos series, de cujas solugoes de- 
penderia, em grande parte, o resultado final. 

Indagagoes sobre o programa escolar, sobre a vida ativa de um 
grupo, pesquisas sobre os novos metodos de ensino, consultadas as 
boas fontes da psicologia infantil, tudo foi, sumariamente, passado 
em revista, comentado e discutido. 

Trabalho de monta, apenas iniciado, e que figura como condi- 
gao indispensavel e como complemento determinativo para um bom 
projeto. 

Reunioes com os delegados de ensino, onde, a par da troca de 
ideias, eram sugeridos quesitos sobre as questoes pertinentes a pro- 
gramagao de um grupo. 

— Como deveria ser um grupo escolar? 
— Como deveria funcionar uma unidade de ensino? 
— Como distribuir equitativamente a prioridade para constru- 

gao pelas varias delegacias? 
— Nao eram todos o problema numero um? 
— Como vive a crianga na escola, como e tratada, como deve- 

ria viver? 
— Satisfaria o mobiliario adotado, ate entao? 
— E as carteiras nao necessitariam um estudo mais rigoroso 

tornando-as mais adequadas as formas anatomicas das crian- 
gas? 

— Enfim um aluviao de perguntas, de "comos" a espera dos 
"porques". 

Pouco a pouco, mas seguramente, chegou a Comissao as seguin- 
tes resolugoes parciais: 

a) a caracteristica primordial, arquitetonica, de um grupo es- 
colar deve estar subordinada em primeiro lugar a crianga. 

E' para a crianga que se faz um grupo e nao para os professo- 
res — como se faz um hospital para os doentes e nao para os me- 
dicos. "Tudo o que e bom para o professor e mau para o aluno e 
vice-versa" — assim se expressava o inspirado criador de lasnaia — 
Poliana. 

b) o problema a resolver, no momento, e o de ordem quanti- 
tativa — o grupo devera ter tudo quanto necessita, mas sera plane- 



— 256 — 

jado de forma absolutamente economica. A qualidade vira como 
conseqiiencia da experiencia adquirida. 

c) todo o grupo devera ter seu mobiliario geral padronizado 
tendo em vista os ambientes para os quais vao servir. 

d) todo o pessoal que trabalha no grupo tern direito a possi- 
bilidade de um conforto simples mas efetivo. 

e) a criagao de "ambientes" e sumamente desejavel. Sempre 
que possivel a natureza deve penetrar nas salas e nas diversas pe- 
Qas que constituem um grupo. 

Como e natural, essas diretrizes impunham uma revolugao nos 
metodos ate entao aplicados na construgao de estabelecimentos de 
ensino. 

E tal se deu. 
Vai comegar uma nova era para as criangas de Sao Paulo. 
Suas escolas foram tragadas para o espirito infantil. Serao ale- 

gres e acolhedoras. Serao construidas, tambem, em ritmo acelerado. 
Poderiam ser melhores, poderiam, outrossim, ser mais espe- 

cializadas. O fator tempo todavia, impediu um estudo mais em pro- 
fundidade na analise dos metodos de ensino e depois iriamos entrar 
em terras que as nossas aguas nao banham — a Teoria da Educa- 
gao — a teoria nao, as teorias... 

Porque, na realidade, so poderiamos plane jar uma escola nova 
sabendo de antemao para que tipo de educagao ela se destinaria. 

A nos arquitetos faltou o conhecimento resultante das expe- 
riencias ate agora realizadas no mundo. De um lado vemos os ex- 
perimentadores e de outro os psicologos e filosofos da educagao. 
Todos os seus esforgos foram dirigidos para as criangas no intuito 
de Ihes proporcionar um melhor aprendizado. 

Estudos exaustivos tern sido feitos nesse sentido. Mas para nos 
subsiste, ainda, a incognita da equagao nao resolvida. Acreditamos 
sejam fungoes congruentes: meio fisicoi adequado e o meio subjetivo 
adequado, quando essas duas fungoes forem satisfeitas entao pode- 
remos projetar uma escola de verdade. Ja passou o tempo em que 
as construgoes destinadas a infancia eram tratadas a maneira de 
adultos. A evolugao social da arquitetura colocou a escola dentro 
do modulo infantil. Quebrou, outrossim, a analogia sistematica eu- 
tre a escola e a prisao: muros altos, janelas por onde nao se pudes- 
se olhar... todo um aluviao de tabus oriundos de um desconheci- 
mento profundo da psicologia infantil foi reduzido a po. 

E assim mesmo, a escola planejada para uma determinada epo- 
ca encontrara mais tarde uma outra forma melhor condizente com 
a realidade dos processes educacionais sempre em evolugao e por 
ela sera invariavelmente substituida. 
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Deixemos, todavia, de lado essa consideragao para vermos co- 
mo, graficamente, o problema se nos apresenta. 

Inicialmente, na sua condigao mais primaria, a escola minima 
se assemelha a uma ameba. E' um ser unicelular. Pode ser repre- 
sentada por, apenas, uma sala de aula. 

Seu crescimento corre paralelo a satisfagao das necessidades 
baseadas no aumento da densidade infantil e, assim, vai o organis- 
mo, em processo evolutive, tramando toda uma rede de tecidos e 
se diferenciando em fungoes especializadas, ate que, atingido o api- 
ce do processo, estacione. Suas linhas de influencia ficam lirnitadas 
entao a um circulo de raio igual a 1.500 metros, abrangendo o ma- 
ximo de solicitagoes externas. 

Ao dar corpo, no entretanto, no organismo, encontramos inci- 
dencias fisicas que nos levam a solugoes as mais diversas no intuito 
de harmoniza-las, todas, com a programagao admitida. A topogra- 
fia quase sempre torturada, os ventos nocivos, as proximidades in- 
desejaveis, a orientagao magnetica e solar, o panorama; tudo tem 
que entrar em consideragao. 

O predio nao deve inutilizar o terreno, antes ser com ele homo- 
geneo, adaptar-se-lhe, ser como se aposta e nao imposta. 

Para a programagao de um grupo de 12 salas de aula estabe- 
lecemos as seguintes fungoes todas concatenadas: 

— ensino 
— recreagao 
— administragao (incluindo o setor assistencial) 
Na zona "ensino" dispomos as salas de aulas, o museu escolar, 

a biblioteca infantil e a ginastica programada. 
Na zona "recreagao" provimos o galpao para recreio coberto, o 

cinema educative, com palco para dramatizagoes. 
A administragao se compoe de tres sub-zonas: 

a) administragao propriamente dita com salas proprias para 
diretoria, secretaria, arquivo, material escolar, sala de professores, 
biblioteca didatica, almoxarifado e comodo dos serventes. 

b) assistencia escolar, abrangendo as assistencias — medico, 
dentarias, social e de nutrigao. 

c) zeladoria com apartamento proprio. 
A distribuigao percentual em area construida para as diversas 

zonas esta graficada abaixo, assim como a distribuigao funcional 
com suas caracteristicas diferenciais e o exemplo do grupo de Vila 
Leopoldina. 

Os caracteres principals para as diversas unidades que consti- 
tuem as zonas estao representadas nos desenhos dos "conjuntos". 
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A unidade sala de aula manteve-se dentro do limite de 48.000 
mq ou seja 1,20 mq por aluno para uma classe de 40 criangas. 

Consideramos o indice baixo, todavia, esperamos ainda dentro 
do nosso piano quinquenal, senao, melhora-lo, pelo menos, darmos 
a unidade-sala uma forma mais apropriada aos trabalhos de equipe. 

De qualquer maneira cada grupo ficou dotado de pelo menos 
duas salas maiores capazes de comportarem o desenvolvimento de 
classes especiais como as de geografia e ciencias. 

O museu foi colocado na entrada, e pega de passagem obrigato- 
ria, nao mais uma sala fechada, cheirando a mofo e morta, mas uma 
exposigao viva, onde a crianga devera ter a faculdade de ver, pe- 
gar enfim o que mais Ihe interessar. 

Que pretenderao, finalmente, os modernos pensadores de peda- 
gogia infantil? 

Harmonizar, parece, o rendimento das criangas com as desen- 
volturas dos programas. 

Ao antigo principio inflexivel e disciplinar do aproveitamento 
escolar, contrapdem o do natural prazer e o da expansao. 
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E' justamente nesta ordem de ideias: prazer e expansao que es- 
tk contida toda a vida afetiva da crianga, e que as escolas do tipo 
academico, se assim me posso expressar, nao davam a maior im- 
portancia. 

Conta Pitigrilli em uma das suas cronicas de Buenos Aires a 
historia de uma menina que deveria descrever uma vaca leiteira em 
uma composigao a que assim o fez. 

"A vaca leiteira nao e um boi nem tampouco um cavalo; e urn 
enorme animal cujas patas chegam ate o chao". 

E continua Pitigrilli... "quern nao compreender a beleza e o 
subjetivismo desta definigao, nao estara jamais em condigoes de com- 
preender uma crianga". 

Foi pensando talvez na riqueza plastica do pensamento infan- 
til que julgamos poder executar algo de interessante no museu-ex- 
posigao. Porque ao inves de decorarmos as paredes com paineis azu- 
leijados, carissimos, representando cenas civicas da nossa nacionali- 
dade, cenas escolhidas sem criterio compreensivo e inacessiveis a 
crianga, porque nao decoramos utilizando a habilidade infantil fa- 
zendo os pequeninos trabalharem em equipes expressando um pen- 
samento que a nos se nos afigura desajustado, mas que a realidade 
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infantil dizem muito mais que qualquer Visconde de Itauna assinan- 
do, antes de morrer, decreto indispensavel a nagao? 

Tao grande e a plasticidade infantil, tao sensitiva e concludente 
que me nao furto ao prazer de citar uma vez mais a Pitigrilli: 

Uma amiguinha minha, a quern tinha falado de Garibaldi, de 
seu valor, e de seu amor a todas as criaturas, especialmente aos pas- 
saros, disse:- 

-"Garibaldi era um bom homem. Gostava de ouvir o canto dos 
passaros. Um dia, enquanto escutava um pintassilgo, um soldado Ihe 
disse: Ai vem a guerra. 

E ele lutou em todas as guerras da independencia. 
Nao e isto surrealismo puro? 
As unidades celulares que constituem a administragao, propria- 

mente dita foram dispostas em conjuntos com visivel economia de es- 
pago de circulagao e de esquadrias. 

A recreagao se processa ao ar livre e coberta, atendendo sem- 
pre que possivel aos imperatives da mobilidade infantil. 

Como bem podem ter verificado, existe em todas unidades apre- 
sentadas a mesma ordem de ideias — porque arquitetura e isto mes- 
mo — ordem, questao de organizagao — organizar um con junto de 
elementos dispo-lo em ordem, a melhor — uns em relagao aos ou- 
tros, distribuir as respectivas dimensoes, assegurar, com igual es- 
forgo, a ligagao e a coexistencia que deve existir entre eles a fim 
de que o conjunto seja, verdadeiramente, uma unidade congruente. 

E neste sentido que arquitetura pode ser considerada sfntese. 
nao consistindo, somente, em adicionar e justapor elementos sepa- 
rados, mas liga-los entrosando-os em fungao determinada e capa? 
de constituir uma unidade organica efetiva. 

E assim para a cozinha, para o quarto de banho, para a sala de 
viver^ como o e para o banco, o hospital ou uma escola. Apenas nes- 
ta ultima a mensuragao humana — o modulo humano, procura se 
por de acordo com a mensuragao infantil — o modulo infantil, nao 
so no dominio da medida escolar, numerica, mas ja dentro da 
orbita da psicologia infantil. 

Esta a experiencia que estamos tentando no Convenio Escolar 
para o municipio de Sao Paulo. Experiencia ainda subordinada, in- 
felizmente, ao problema quantitative; breve, porem, esperamos que 
com a ajuda dos educadores, professores e diretores, possamos lan- 
gar as bases definitivas de uma era nova para uma escola renovada. 

Ha, ainda, um ponto que folgariamos debatido. 
— Por que nao considerar em cada bairro — a escola, o grupo 

escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de reuniao 
social, como sede das sociedades de "amigos do Bairro", como pon- 



to focal de convergencia dos interesses que mais de perto dizem com 
a vida laboriosa de suas populagoes? 

Nele, com o aproveitamento integral do predio em rodizio de 
um farto numero de horas, poderiamoS) a par da educagao ministra- 
da, a noite a adultos, recrear e educar um grande numero de pessoas, 
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A escola passaria a ser um verdadeiro cadinho no amalgama 
de nossa heterogenea populagao. Reunioes de pais, pequenos bailes, 
cursos para maes e noivas, pequenas palestras, cinema e teatro edu- 
cativos, biblioteca, audigoes de musica, teatro de bonecas e jogos,. Tu- 
do ai poderia ser realizado. Forgas centripetas convergiriam para 
a escola e seriam as concorrentes da formagao intelectual, social e 
profissional dessas pequenas populagoes, onde, depois de processadas 
passariam a ser as forgas centrifugas — difusoras do conhecimento 
adquirido. 

Se a experiencia em Sao Paulo vai se conduzindo dentro do setor 
revolucionario da arquitetura e dos processos de construgao, a expe- 
riencia que se tenta, hoje em dia, na Bahia, possui um campo muito 
mais largo porque alcanga ate o processo da renovagao da educagao. 

O fenomeno, e o termo e justo, porque ha de ser fenomenoi tudb 
que venha mudar, no Brasil, o ritmo acelerado com que nos abeira- 
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mos da insuficiencia intelectual, tem uma raiz, admite uma expli- 
cagao muito simples. E' Anisio Teixeira, o grande educador, que 
abdicando do honroso convite para dirigir a secQao de educagao da 
Unesco, preferiu ficar como Secretario de Educagao, em Salvador, com 
o fito unico de dotar a Bahia de um sistema escolar condigno. Dis- 
cipulo de Dewey, o famoso educador americano, procurou Anisio 
Teixeira enriquecer os metodos de ensino baseado em filosofia de 
novo conteudo que considera a educagao como processo de recons- 
trugao e reorganizagao da experiencia, pelo qual Ihe percebemos, 
mais agudamente, o sentido e com isso nos habilitamos, melhor, pa- 
ra dirigir o curso de nossas futuras experiencias. 

Nao me furtarei ao prazer de citar um trecho da mensagem do 
professor Anisio Teixeira ao governo do Estado da Bahia em abril 
do corrente ano. "O natural imediatismo decorrente da situagao 
economica e politica sumamente precaria, que domina o pais e o 
estado, conduz-nos, naturalmente, a solugoes apressadas e de emer- 
gencia, em que o maior perigo e, sempre, o de desvirtuamento e 
perda de objetivos das proprias instituigoes educativas. Sendo a mais 
complexa das artes e alem disto, profundamente dependente das con- 
digoes do meio, e do grau de aperfeigoamento de coisas e homem nes- 
se meio, e evidente que a educagao tem de ser, entre nos, algo de mui- 
to mais custoso e dificil do que a educagao em paises de civilizagao 
adiantada. Ora, se esses paises, apesar de civilizados, devotam a 
obra de perpetuagao de seus padroes o esforgo, a seriedade e a me- 
ticulosidade que todos sabemos, mantendo ensino primario de nun- 
ca menos de seis anos para todas as criangas e, alguns, ainda o en- 
sino secundario de seis anos, o que equivale a oferecer a "todos" 
uma educagao minima de doze anos; se faz para que um pais civi- 
lizado "se conserve" civilizado que se nao devera fazer para "criar" 
essa civilizagao? Porque entre nos, o problema nao e de "perpetuar" 
as nossas condigoes de cultura, mas o de eleva-las ao nivel das ci- 
vilizagoes superiores. 

Ao inves disso, tudo simplificamos e tudo aceitamos na ilusao 
de que qualquer coisa e sempre melhor do que nada, e que seria ver- 
dade se educagao nao fosse antes "qualidade" do que "quantidade". 
Nao importa "quanta" educagao, mas "qual" a educagao que esta a 
crianga recebendo. Se a simplificagao dos meios e a pobreza dos 
mestres levam a escola a ensinar a crianga a ser inexata, impon- 
tual, ineficiente, estupida, mistificadora, irreal e falsa, esta claro 
que ela nao esta recebendo, pelo menos, um pouco de educagao, mas 
"pessima" educagao. O que se supunha ser apenas "pouco", e "pou- 
co e pessimo", e somente menos pessimo porque pouco. Se, pelo 
mesmo processo, formos com a educagao ate ao ensino superior, en- 
tao teremos "muito e pessimo". 
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Deste equi'voco de se julgar que se pode fazer da educagao um 
processo de "faz de conta" decorre, em muito, a terrivel situagao 
brasileira, em que o problema da educagao nao e somente o de sua 
deficiencia, como acontece em qualquer pais, mas o da propria qua- 
lidade da educagao ministrada. Nao e a falta de escolas que nos de- 
ve horrorizar no Brasil, mas a qualidade de suas escolas. Ora, co- 
mo esta qualidade nao so, de modo geral, nao melhora, mas, antes, 
se agrava, forga e insistir neste aspecto do problema. 

E foi pensando neste aspecto do problema "qualidade" versus 
"quantidade" que Anisio Teixeira se propos a executar um siste- 
ma novo onde a instrugao de classe fosse completada pela educa- 
gao dirigida. 

Segundo esse piano, meticulosamente estudado, as escolas ele- 
mentares terao organizagao especial, formando centres de educagao, 
em que as atividades tradicionais da escola serao realizadas em pre- 
dios construidos expressamente para esse fim, enquanto que as ati- 
vidades educagao fisica, social, artxstica e industrial funcionarao em 
outros predios, tambem especializados. 

Dessa forma, o conjunto abrangera dois tipos de estabelecimen- 
tos: a "escola-classe" e a "escola-parque". Na primeira, sera minis- 
trada a instrugao, propriamente dita. Na segunda, a educagao, no 
seu sentido amplo, completara a atividade escolar da crianga. 

Cumpre notar que a "escola-classe" (edificio economico de do- 
ze salas de aulas) ocupara terrenos relativamente pequenos, reser- 
vando-se os grandes terrenos apenas aos parques escolares. 

"A cidade precisa, no minimo, de uma rede escolar para 30.000 
criangas — diz, em seu relatorio de 1948 ao Governador do Estado, o 
Secretario de Educagao e Saude, e acrescenta: 

"Essa rede seria dividida em 30 "escolas-classes", para mil alu- 
nos cada uma, em dois turno, e 7 a 8 parques escolares para 4.000 
alunos cada um, tambem em dois turnos. A unidade do sistema fi- 
caria constituida com quatro escolas-classes, localizadas, em rela- 
tiva proximidade, em torno do seu eixo, que seria o parque-escolar. 
A crianga freqiientaria ambos, isto e, a escola-classe pela manha e. 
a tarde o parque escolar, ou vice-versa. Na escola classe faria, em 
4 boras, o seu curso basico de ler, escrever, contar e mais ciencia 
e historia. No parque escolar, faria educagao fisica, recreagao e jo- 
gos, desenhos e artes industriais, musica, educagao social, educagao 
de saude e atividades extra-classe em geral. Teria o parque escolar 
instalagoes para jogos de toda especie, inclusive ginasio, ateliers e 
oficinas de desenhos e artes industriais, salas para musica e clubes, 
refeitorio. e cantinas, auditorio, teatro e biblioteca. Essas instala- 
goes, com os espagos ao ar livre, deverao atender a 2.000 criangas, 
pela manha, outras tantas a tarde e serao, em tudo, unidades admi- 
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nistrativas com seu diretor, corpo administrativo e corpo docente. 
Pensamos que a instala^ao da biblioteca podera ser suficientemente 
ampla para atender, tambem, a noite, aos adultos, mantendo cur- 
sos de continuagao e salas de leituras para o publico. 

Evidentemente o problema da massa infantil implicava uma se- 
rie de estudos estatisticos sobretudo do tempo gasto nas diversas 
atividades. Estes estudos foram levados a efeito no Rio de Janeiro 
sob a diregao tecnica do Eng. Paulo de Assis Ribeiro. 

So apos a conclusao de tais estudos nos aventuramos a dar ini- 
cio ao projeto. 

Ha, ainda, problemas outros a espera de solugao dos entendi- 
dos — o de alimentagao, por exemplo, aguarda a ultimagao dos es- 
tudos . 

De qualquer forma ficou estabelecido o rodizio de todas as tur- 
mas das escolas classes em todas as atividades educacionais da es- 
cola-parque. E' o que nos demonstra o seguinte quadro: 

la. turma A + B -f C = 2.000 criangas. 
Onde A. B. C. sao turmas homogeneizadas, em grupos de ida- 

des cronologicas e dentro delas a sub-divisao em pequenos grupos 
obedecendo aos criterios de idade mental ou de nivel de conheci- 
mento. 

Encerramos a presente palestra relativa as modernas e fecun- 
das atividades da Secretaria da Educagao e Saude da Bahia, com 
mais estes oportunos comentarios do professor Anisio Teixeira. 

"O estado de ignorancia so deixou de ser considerado normal 
nos ultimos cem anos e, ainda assim, apenas em alguns trechos do 
planeta. Entre nos e tido, quase sempre, como perfeitamente nor- 
mal e, quiga, imutavel. A educagao escolar nao visa propriamente 
retirar-nos dele, mas habilitar-nos a levar uma vida mais interes- 
sante e mais livre, apesar de continuarmos a levar uma vida mais 
ou menos ignorante. O saber, entre nos, e uma prova individual — 
talvez maior que na idade media — que torna os homens famosos 
como se tivessem dotes extraordinarios. Este conceito e tao gene- 
ralizado que, mesmo no conhecimento da lingua, da lingua materna. 
e o conceito dominante. Escrever e falar corretamente entre nos nao 
sao coisas que as escolas ensinem — mas conquistas pessoais de 
seres excepcionais, como a forga de um gigante ou a habilidade ma- 
nual de um prestigitador. Ate em pequenas tecnicas mecanicas, co- 
mo a de datilografia — nao se exige que a escola seja eficiente. 

E' natural que com tal conceito da normalidade da ignorancia 
e da incompetencia surjam restrigoes a tornar as escolas aptas a sua 
fungao. As escolas sao, de qualquer modo, incapazes de ensinar. 
Para que, portanto, faze-las elaboradas, complexas ou caras?" 





ANEXO N.0 10 

OS PROBLEMAS DA ESCOLA 

Conferencia pronunciada pelo Eng.0 JOSE 
AMADEI, durante o Convenio Escoiar da 
Prefeitura de Sao Paulo, na Biblioteca Mu- 
nicipal, em Outubro de 1949. 

Na palestra anterior, neste mesmo local, em colaboragao com o 
nosso prezado companheiro arquiteto Helio de Queiroz Duarte, trans- 
mitimos a nossa impressao colhida quando, por determinaQao do 
digno Prefeito interino, Prof. Milton Improta, tomamos contacto mais 
direto com o problema das instalagoes escolares na Capital. 

Ao mesmo tempo que visitamos as instalagoes existentes e os 
bairros para conhecer-lhes as necessidades, tomavamos conhecimen- 
to dos trabalhos ja executados e dos estudos ja feitos pela Munici- 
palidade, principalmente nas administraQoes Prestes Maia, Abrahao 
Ribeiro e Christiano das Neves, trabalhos e estudos da maior valia e 
que muito concorreram para o imediato desenvolvimento das ati- 
vidades da nossa Comissao, e nos punhamos em comunicagao com 
as autoridades escolares, com o povo e com os vereadores a Camara 
interessados no problema. 

Esse trabalho preliminar se impunha. 
O engenheiro que tern o "habito de pensar de forma a poder 

julgar as coisas em fungao da sua contribuigao a dignidade do indi- 
viduo e a beleza da vida humana", nao pode nem deve, para o bom 
desempenho da sua profissao, limitar-se- ao campo da tecnica, mas 
pesquisar no campo social, onde novos problemas dia a dia se Ihes 
apresentam a exigir dele pronta solugao, conjugando todos os ele- 
mentos que o evoluir incessante e surpreendente da tecnica poem 
a sua disposigao e as necessidades que uma nova e mais humana con- 
cepgao da maneira de viver, uma irreprimivel evolugao social Ihe 
aponta. 

No caso das instalagoes escolares essa pesquisa deveria esten- 
der-se a tres setores: — o educacional, o arquitetonico e o financeiro. 

No setor educacional, conhecer a organizagao do ensino, os pro- 
cesses ou metodos educacionais ou o rumo para o qual esses pro- 
cesses ou metodos se encaminhavam. 
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Erranamos, e muito, se nos limitassemos a projetar edificios vis- 
tosos ou mesmo monumentos, preocupando-nos mais com a forma, 
ou melhor, com a fachada, do que com a fungao, o que equivaleria a 
atitude daquele que, devendo projetar uma fabrica, desenhou e mui- 
to bem, uma parede, e escreveu sob o titulo: — a fabrica esta.atras 
da parede. 

Nesse setor, limitando-nos por falta de tempo a escola primaria, 
era imprescindivel conhecer o que se ensinava, que especie de assis- 
tencia era proporcionada ao escolar, como vivia ele na escola, o que 
e que a escola Ihe oferecia para despertar nele o sentido da vida, de- 
senvolver e plasmar-lhe a inteligencia, o carater, a personalidade, 
qual a preparagao para ser um dia util a coletividade e nela poder 
logo integrar-se, quais os obstaculos a serem removidos, ou elemen- 
tos a serem introduzidos para um maior rendimento do trabalho edu- 
cacional. 

Pesquisa dificil porque nao isolada ante a soma de trabalhos a 
cargo da Comissao e a falta de elementos esclarecedores, nao permi- 
tindo a superficialidade forgada de algumas das nossas observagoes, 
que nos assenhoreassemos bem do rumo para o qual tendia a orga- 
nizagao do nosso ensino primario. 

Nao desejamos de maneira alguma debater esse assunto, mas 
tao somente acentuar bem aquilo que a todos deveria parecer evi- 
dente: — que o projeto do edificio escolar deve adaptar-se a fungao 
a que se destina e que os edificios escolares se diferenciam de acor- 
do com essa fungao. 

Principio elementar que nos pareceu necessario relembrar pois 
ha gente culta que para uma escola, mormente a primaria, ainda pen- 
sa que qualquer edificio serve. 

E assim fomos obrigados a observar a organizagao do ensino nos 
seus diversos graus. 

A segunda pesquisa estendeu-se ao setor da edificagao propria- 
mente dita, o arquitetonico. 

O Convenio entre o Estado e a Prefeitura da Capital foi estabe- 
lecido exatamente para o fim especial de dotar a nossa cidade de 
edificios condignos para a escola primaria e instituigoes auxiliares 
desta. 

A ^tuagao, no ano de 1947, era a seguinte: 111 grupos escolares, 
dois funcionando junto aos dois Institutes de Educagao. Dos 109 gru- 
pos existentes, 34 funcionavam em predios pertencentes ao Estado, 
sendo 28 em predios especialmente construidos e 6 em predios adap- 
tados. Os outros 75 funcionavam em predios alugados, dos quais 13 
especialmente construidos e os demais adaptados, na sua maioria ne- 
cessitando de substituigao tais as suas mas condigoes higienico-pe- 
dagogicas. 
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Alugueres em geral baixos, quase todos os contratos vencidos, 
alguns ja sob a aqao de despejo e outros de interdigao. Na sua maio- 
ria sob o regime de aulas de tres periodos. 

258 eram as escolas isoladas e 214 as classes nas escolas agru- 
padas. 

O numero de criancas em idade escolar — de 7 a 14 anos — sem 
escola, nunca tendo recebido instrugao e nao sabendo ler nem escre- 
ver, era de 40.000, segundo calculos oficiais. 

E o numero de criangas em idade escolar, sabendo ler e escrever 
mas sem freqiientar escolar era de 66.000. 

O problema da edificagao para a escola primaria logo se nos 
apresentou claro: 

64 edificios para substituir os existentes condenados e 37 edifi- 
cios para atender as 40.000 criangas sem instrugao e sem escola, to- 
mando-se como base a media de nove salas por grupo que e a media 
fornecida pelos existentes. 

Mas como o tresdobramento deve cessar, tais os seus inconve- 
nientes, um tergo a mais sobre o total de 146 (109 -(- 37) elevaria o 
numero de predios necessaries a 194. 

Seria facil a confirmagao dessas cifras pela analise das referen- 
tes a populagao escolar e a matricula geral, analise que julgamos nao 
ser necessario fazer. 

Apenas devemos lembrar que a matricula geral em 1947 foi de 
143.225 escolares de 7 a 14 anos e que nesse mesmo ano o numero de 
criangas de 7 a 10 anos completos era tao somente de 152.000. 

Essas cifras e mais observagoes nos levaram a encarar outro as- 
pecto do problema. 

Quando, se Deus quiser muito breve, todas as criangas de 7 anos 
puderem matricular-se na escola primaria, o que se vai fazer com as 
criangas de 11 a 14 anos? 

Isso obrigara a pensar-se desde ja em construir escolas profissio- 
nais ou vocacionais e ginasios. 

Ao lado dessas escolas profissionais ou secundarias, e precise 
tambem pensar-se na construgao urgente de escolas rurais para os 
filhos dos lavradores da periferia do municipio, fornecendo-se-lhes 
assim, elementos para a sua fixagao no trabalho agricola e tornar pos- 
sivel o tao apregoado e necessario cinturao verde. 

E mais ainda: as escolas pre-primarias, os parques e bibliotecas 
infantis, as escolas para anormais — retardados, debeis mentais, por- 
tadores de defeitos fisicos, — a fim de adapta-los a um tratamento 
util para eles mesmos e para a coletividade. 

No que diz respeito aos parques infantis, tern a Prefeitura se des- 
dobrado em multiplica-los pela cidade, mas quanto aos cursos pre- 
primarios ou matemais, a iniciativa esta quase que exclusivamente 
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a cargo do particular. O que temos notado, e a nossa colaboragao tem 
sido dada, e a iniciativa de muitos diretores de grupos em criar esses 
cursos pre-primarios. A Comissao os auxiliara em tudo quanto ne- 
cessitarem, pois para tanto a tem autorizado o grande amigo das 
criangas que e o nosso atual Prefeito, Coronel Asdrubal da Cunha. 

Mas vamos alem: — todas as instalagoes para a assistencia me- 
dica, educagao fisica, e outras, tao necessarias a formagao fisica, in- 
telectual, moral, social da infancia e da adolescencia e de que somos 
tao pobres. 

Esta ai todo um vasto piano de realizagoes indispensaveis, ne- 
cessarias, urgentes. 

Ora, isso exige intensa preparagao, um trabalho demorado de 
pesquisas, e que se tornou penoso, ante a falta de elementos esta- 
tfsticos. 

Acreditamos haver, nos diversos orgaos da administragao publi- 
ca, elementos informativos valiosos, mas estao tao esparsos, e tao 
desencontrados, em relagao a epoca da sua elaboragao, que nao ha- 
veria possibilidade de os reunir para deles tirar rapidamente con- 
clusoes precisas. 

Penetremos agora, no setor da edificagao propriamente dita. Se 
de certo modo pudemos fixar um numero para as novas e necessa- 
rias edificagoes para a escola primaria, quer para atender os bairros 
onde ou nao existem escolas ou estas sao insuficientes, onde locali- 
za-las? 

Nao encontramos um censo escolar por bairros ou mesmo por 
sub-distritos ou delegacias de ensino, nem conseguimos reunir ele- 
mentos para conhecer a intensidade do desenvolvimento desses bair- 
ros ou sub-distritos. 

Recorremos entao a unica estatistica municipal sobre o cresci- 
mento da populagao nos sub-distritos com relagao ao recenseamen- 
to geral de 1940, nao baseada em verificagao direta, mas em estima- 
tiva que, sem duvida, representam bem aproximadamente a realida- 
de, dado o Departamento que a elaborou. 

E assim verificamos que certos sub-distritos haviam ate dupli- 
cado a sua populagao e, que em mais da metade, o crescimento fora 
de 35 a 75%. 

Aplicadas as porcentagens calculadas para a populagao escolar 
de 7 a 14 anos e para as criangas sem escola e nao alfabetizadas, pu- 
demos chegar a numeros que nos indicaram a necessidade quanto a 
novos grupos em cada delegacia de ensino. 

E entao, como agora, sentimos a falta imensa de uma planta ca- 
dastral atualizada. 

Os numeros obtidos, evidentemente nao sao rigidos. 
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Fixado o ponto de partida, a necessidade mais premente, seguia-a 
a procura do terreno. 

Dimensoes, forma, natureza do solo, vizinhanga prejudicial, fa- 
cilidades de acesso, afastamento das ruas de trafego mais intenso, 
servigos de utilidade publica, situagao em relagao aos ventos domi- 
nantes, panorama, valor comercial, situagao em relagao as escolas vi- 
zinhas, zona que melhor podera ser influenciada, raio de agao dessa 
influencia, caracteristica dessa zona, etc. 

Evidentemente, nao tem sido possivel obter as melhores condi- 
goes, em cada caso. 

Essa pesquisa tem sido para nos uma tarefa dificil e penosa, e 
so nos e os poucos que nos tem acompanhado a podem julgar, ante 
o desenvolvimento desordenado dos nossos bairros, arruamentos e lo- 
teamentos da cidade, e a falta nao menor nem mesmo grave do pia- 
no geral de melhoramentos da cidade, de um zoneamento. 

Quando teremos o piano da cidade? 
O resuitado pratico desse nosso trabalho e o seguinte: mais de 

quarenta terrenos ja escolhidos, plantas levantadas, processes de ava- 
liagao ja iniciados, esperanga de elevar esse numero a sessenta ainda 
no corrente ano. 

Escolhido o terreno e fixada conseqiientemente a sua zona de 
influencia, e iniciado o esbogo do projeto do edificio. 

Quantas salas? Ainda o censo escolar a nos fazer falta, o que e 
suprido de certa forma por censos levantados pela propria popula- 
gao, ou informagoes colhidas no local e com os arruadores do bair- 
ro, informagoes dos diretores, professores das escolas vizinhas, cai- 
culos aproximados sobre os elementos estatisticos que podemos ar- 
ranjar. 

Abolimos de vez o predio de grande numero de salas. 
A experiencia e a observagao demonstraram ser errado este 

criterio. 
E' necessario que se multipliquem os predios de tamanho medio, 

de dez a doze salas: — encurtam-se as distancias que as criangas de- 
vem percorrer, evitando-se os obstaculos naturals que oferecem di- 
ficuldades de travessia, como rios, estradas de ferro, rodovias, faci- 
lita-se o trabalho da administragao da escola, evita-se, como esta acon- 
tecendo, que pela transformagao do carater do bairro, os predios de- 
masiadamente grandes acabem em boa parte inaproveitados para a 
escola primaria e nele se estabelegam cursos incompativeis para um 
funcionamento normal em con junto, com prejuizo grave para as 
criangas que freqiientam essa escola e para a populagao escolar de 
novos bairros que ate ela nao pode chegar e fica por isso sem ins- 
trugao. 
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As escolas devem ir onde estao as criangas e nao as criangas 
onde esta a escola. Esta deve sempre estar ao facil alcance das 
criangas. 

E por isso fixamos uma zona de influencia de um quilometro 
e meio de raio. 

Fixado o numero de salas, segue-se o desenvolvimento do pro- 
jeto. 

Se de um lado influem a topografia, a forma do terreno, suas 
dimensoes, de maneira a permitir uma relagao minima entre a area 
edificada e a total, a exposigao ao sol, a vista panoramica, o verde 
que deve cercar o edificio e o dos arredores, a atuagao dos ventos 
nocivos, todas as incidencias naturais enfim, por outro lado, inter- 
vem a parte funcional. 

Procuramos fugir as normas classicas pois nelas nem sempre 
sera facil adaptar a fungao, ja que a esta deve submeter-se aquela. 

Sao tres as fungoes caracteristicamente diferenciadas desse or- 
ganismo que e a escola primaria; — o ensino, a administragao, e a 
recreagao. 

E as tres podem e devem ser tratadas isoladamente mas sabia- 
mente entrosadas de maneira a se conseguir um conjunto harmo- 
nico, onde as tres fungoes se exergam sem colisoes nem interfe- 
rencias em beneficio reciproco para o maior dos beneficiados; — a 
crianga. ' 

Aqui entra decisivamente a agao do engenheiro e do arquiteto. 
Uma alianga, a mais intima, entre o engenheiro e o arquiteto, 

e imprescindivel: — o arquiteto para a criagao de formas para ser- 
vir a fungao, aquele para o emprego de materiais e metodos que 
permitam a concretizagao do objetivo colimado: — o desenvolvi- 
mento livre e pleno da fungao, economia sem prejuizo da solidez 
e da qualidade, e beleza. 

E, cumpre acrescentar, mutua cooperagao entre o engenheiro 
e o arquiteto, e o educador e o servigo medico-pedagogico. 

Evidentemente, cabe ao arquiteto o papel principal, file tern 
que criar um organismo vivo que corresponda a fungao a que e des- 
tinado e se apresente como realmente destinado a essa fungao. 

A Arquitetura, como o proclamou Longfellow, tendo existen- 
cia em si mesma, deve parecer aquilo que realmente e. 

Digamos de passagem que, infelizmente, nao somos arquitetos, 
mas perdoem-nos uma vaidadezinha; — nos consideramos um pou- 
co arquiteto pois no dizer de Ruskin "a Arquitetura e uma arte que 
todos os homens devem conhecer porque todos tern algo que ver 
com ela". 

Dessa conjugagao de esforgos e de ideias entre o arquiteto e o 
engenheiro, o educador e o servigo pedagogico, forgoso e que resul- 
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te um ambiente que, sem excluir a beleza da forma nas suas linhas 
singelas, oferega ao escolar grande conforto e familiaridade, luz, ar, 
audigao e visao corretas, o que se consegue na disposigao das sa- 
las, suas dimensoes, janelas, carteiras, cor das paredes e uma assis- 
tencia a sua saude ffsica, como a medica, terapeutica, dentaria, ali- 
mentar e esportiva, uma assistencia moral como a que deve resul- 
tar da social e recreativa, toda aquela assistencia enfim que pode- 
riamos reunir na expressao higiene fisica e mental. 

O nao se proporcionar ao escolar tais condigoes e responsabili- 
zar-se conscientemente pelas deficiencias que depois da infancia, a 
adolescencia e a juventude apresentam e que podem alcangar ate 
o irremediavel tanto ao proprio individuo como a coletividade in- 
teira. 

E e por isso que devemos criar melhores escolas mesmo que 
isso venha a custar mais; — um atrativo para a crianga e nao um 
pesadelo. 

Vejamos agora o setor financeiro. A situagao anormal para qual- 
quer empreendimento em nossa terra e de falta de verba. Deve ser 
esse o motivo fundamental do atraso em que nos encontramos no 
setor das edificagoes escolares, pois seria inadmissivel a ideia de 
ter havido uma administragao que deixasse de construir escolas ten- 
do recursos suficientes. 

O Convenio entre a Uniao e os Estados, e entre os Estados e 
os Municipios resolveu a questao. 

A partir do ano de 1944 todos os Municipios do Estado deve- 
riam aplicar, ate 1949, uma porcentagem sobre a renda de impos- 
tos, e no da Capital, essas porcentagens anuais cresceriam de 10 a 
15% da renda dos impostos no desenvolvimento do ensino prima- 
rio e instalagoes auxiliares deste, sem ficar com isso o Estado de- 
sobrigado de consignar as verbas normais em seus orgamentos pa- 
ra o mesmo fim. 

A Constituigao Federal de 1946 fixou essa taxa em 20% para 
o ensino em geral. 

O Convenio entre o Estado e o Municipio da Capital reservou 
a maior parte da importancia anual arrecadada, para os edificios 
escolares: 68%. 

Esse Convenio terminou no ano passado, cessando seus efeitos 
no fim do corrente ano. Dai a necessidade da assinatura de novo 
Convenio. Ja vimos quais as necessidades a atender. Com base na 
arrecadagao provavel do corrente ano, organizamos um piano de 
edificagoes para cinco anos. 

Nao cogitamos de construir 190 ou 146 grupos escolares, mas 
apenas 100. Esses 100 grupos atenderiam a situagao de 1947 apenas, 
para o funcionamento em regime tresdobrado. 
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Para a volta do regime de dois periodos, apos a execugao desse 
piano para cinco anos, construiriamos os grupos intermediarios que 
viessem a se tornar necessaries. 

E para atender as necessidades imediatas de muitos bairros, 
neles construiremos galpoes de madeira, com todos os requisites de 
conforto e de higiene. 

Basta um exemplo do sucesso dessa medida: — em Vila Isabel, 
a um quilometro de Vila Formosa, construimos um galpao com duas 
salas. Seis classes ja foram criadas, mais de quatrocentos alunos 
matriculados: o dobro da lotagao normal. 

Construido como sera o edificio para o G. E. Orville Derby pa- 
ra o qual o terreno ja foi adquirido e o projeto concluido, essa si- 
tuagao se normalizara, continuando o galpao a servir ate a cons- 
trugao dp grupo para o bairro. 

E como o determina a Constituigao o novo Convenio devera 
prever a construgao nao so das instalagoes auxiliares do ensino pri- 
mario, mas dos edificios para o ensino secundario, rural e espe- 
cializado. 

No piano quinquenal por nos sugerido figura a construgao anual 
de: 

20 grupos escolares   Cr$ 60.000.000,00 
2 Ginasios  7.000.000.00 
2 grupos escolares rurais  6.000.000,00 
2 escolas p/ ensino especializado   6.000.000,00 
3 Dispensaries Medicos Escolares  3.000.000,00 
2 Bibliotecas Infantis  2.000.000,00 
3 Parques Infantis  1.500.000,00 

Cr$ 85.500.000,00 

Devendo a Municipalidade manter as instituigoes auxiliares co- 
mo os parques infantis e bibliotecas, o orgamento para o ano pro- 
ximo preve uma despesa de Cr$ 32.500.000,00. 

Para as edificagoes ha necessidade de serem adquiridos terre- 
nes, numa area de 100.000 mq. avaliada em Cr$ 20.000.000,00. 

O total da despesa importa em Cr$ 138.000.000,00. 
Acrescente-se a isso o auxilio previsto no antigo Convenio a 

Caixa Escolar, avaliada em Cr$ 7.000.000,00. 
E teremos assim uma previsao de despesa de Cr$ 145.000.000,00. 
O orgamento para 1949 parece poder fomecer Cr$ 130.000.000,00. 
A diferenga sobre a nossa previsao sera coberta pelas redugoes 

que com certeza teremos na execugao das diversas edificagoes e 
nos saldos das importancias anteriormente arrecadadas. 
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A importancia que precisamos gastar com a solugao do pro- 
blema para atender e melhorar a situagao de 1947, resolvendo a 
questao dos edifi'cios escolares e das instalagoes auxiliares, sera 
com o piano quinquenal proposto, de Cr$ 600.000.000,00 pelo menos. 

O nosso piano nao e rigido, mas e o que mais se aproxima da- 
quilo que e urgente e necessario fazer-se. A esse planejamento le- 
varam-nos as pesquisas que de forma concisa e singela relatamos. 
As possibilidades da sua execugao sao patentes em face do que no 
corrente ano foi realizado. 

Terminamos tres dos cinco grupos escolares iniciados durante 
os cinco anos anteriores, iniciamos mais onze e estamos em condi- 
goes de iniciar mais de quatro a seis entre eles os de Vila Ipojuca, 
Vila Formosa, Vila Mazzei, Campo Grande, Vila Anastacio. 

Terminamos tambem um dispensario e outro esta para ser inau- 
gurado. 

Organizamos 17 novos projetos e aproveitamos 4 executados pe- 
lo Departamento de Arquitetura, mais o de um dispensario. 

E mais varies trabalhos de reforma, galpoes e parques infantis. 
As novas construgoes, racionais e com maior aproveitamento 

da area coberta, com a tendencia a estandardizagao de seus princi- 
pais elementos, tern o seu custo unitario em vias de estabilizagao 
em nivel mais baixo e os orgamentos e as especificagoes mais fa- 
cilitados. 

Cabe aqui fazermos justiga a duas entidades: — se por neces- 
sidade da nossa exposigao nos referimos a evolugao que os projetos 
deviam sofrer, nao parega a alguem que apresentamos novidades. 
Nao. 

Tanto os arquitetos da Secretaria da Viagao do Estado como os 
da Prefeitura sentiam o problema e os seus projetos ja obedeciam 
a orientagao que proclamamos. 

O que estamos fazendo e apenas procurar cada vez mais aper- 
feigoa-los. Os que estamos executando ainda merecem reparos. Os 
seus senoes ou insuficiencias no-los vai apontando a experiencia e 
precisamos de mais um ano para anota-los e elimina-los. 

A vantagem que temos a nosso favor e a centralizagao de ati- 
vidades. 

Antes, p. ex., para a escolha do terreno movimentava-se o De- 
partamento de Urbanismo, para o projeto o Departamento de Ar- 
quitetura, para o orgamento uma divisao, e para a execugao outra 
divisao do Departamento de Obras. 

Nao era assim possivel uma unidade de vistas e de agao. 
A providencial ideia da organizagao da Comissao do Convenio 

Escolar pelo Prefeito Milton Improta trouxe essa unidade e permi- 
tiu tambem o estudo em profundidade do problema. 
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Acresce destacar neste particular a atuagao das autoridades: — 
do atual dinamico e honrado Prefeito Cel. Asdrubal da Cunha, que, 
firmemente decidido a fazer cumpridos os compromissos da Pre- 
feitura em relagao ao Convenio, nos tem dado todo o apoio e am- 
pla liberdade de agao. Nao podemos deixar de enaltecer publica- 
mente essa sua firme e decidida orientagao que coloca S. Excia. en- 
tre os administradores dignos do maior respeito e admiragao do po- 
vo desta Capital; do atual mui digno e ilustre Secretario da Edu- 
cagao e do Estado, professor Joao de Deus Cardoso de Melo, presti- 
giando com sua autoridade e clarividente visao, a atuagao da Co- 
missao; o seu interesse pelo problema em foco revelou-o ainda ago- 
ra criando o servigo de medidas e pesquisas educacionais; do De- 
partamento do Estado, de muitos vereadores a Camara Municipal, 
alguns nossos desinteressados companheiros de peregrinagao pelo 
municipio, olhos postos exclusivamente na crianga e seus problemas, 
e dentre os quais, sem desmerecer o trabalho de outros, pedimos 
licenga para mencionar os professores Valerio Giuli e Decio Grisi; 
dos delegados de ensino, diretores de escolas e professores que com 
suas observagoes, suas informagoes, com conhecimento do proble- 
ma, tanto nos tem auxiliado para bem podermos desempenhar nos- 
sa tarefa; de todos quantos, dentro e fora da Prefeitura, autoridades 
e funcionarios, nos dao a sua valiosa colaboragao material e moral, 
inclusive proprietarios de terrenos que, com o povo, passaram a ver 
nas atividades da Comissao a certeza da realizagao dos compromis- 
sos do govemo municipal e chegam a nos oferecer terrenos, fato 
digno de nota pela sua raridade mesmo que esconda no seu bojo 
um interesse comercial. Ate emprestimos de terrenos temos obti- 
do para os galpoes de emergencia, e cessao ampla dos patios das 
Igrejas pela Curia Metropolitana empenhada em colaborar para a 
difusao de escolas primarias. 

Ousamos reiterar aqui os apelos feitos no fim da nossa pales- 
tra anterior: a) que nao se venha a considerar a nossa Comissao 
como uma repartigao publica comum ou um orgao destinado a sa- 
tisfazer interesses pessoais ou de grupo, o que felizmente ainda nao 
aconteceu; b) que se de a Comissao uma constituigao mais esta- 
vel e que se ampliem seus quadros tecnicos com pessoal seleciona- 
do que nela va servir com amor, com patriotismo pois que o seu 
trabalho e o de uma cruzada santa; c) que continuem a movimen- 
tar-se com rapidez os demais orgaos que podem auxilia-la: — a 
divisao de pesquisas do Departamento de Urbanismo e a do De- 
partamento de Cultura e o Departamento de Cadastro; d) que co- 
nosco colaborem as Faculdades de Arquitetura, na solugao dos pro- 
blemas da organizagao dos projetos; e) que se legisle com urgencia 
sob re o aproveitamento dos espagos livres dos arruamentos ja apro- 
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vados, e se passe a exigir dos proprietarios de grandes arruamen- 
tos, as areas necessarias a construgao de edificios para a instrugao 
em geral; f) que se apresse a planta cadastral e o piano diretor, de 
grande utilidade na localizagao e fixagao do tipo das escolas; g) 
que so se pense na organizagao do ensino municipal apos completa- 
das as instalagoes escolares. 

Para terminar, nao desejamos que os ouvintes saiam daqui im- 
pressionados e pessimistas com a situagao que descrevemos nesta e 
em nossa palestra anterior. 

E' a situagao que o mundo atravessa, e que em toda a parte se 
procura resolver. E as novas ideias sao as mesmas em toda a par- 
te. Se pintamos, mormente na palestra anterior, com cores, para 
alguns, demasiado vivas, a situagao dos predios escolares na Capi- 
tal, nao nos envergonhamos de conhecer e proclamar a verdade. A 
verdade magoa mas estimula, obriga a agao. 

Como mal dos outros console e, vejamos rapidamente a situa- 
gao nos Estados Unidos, publica e destemerosamente proclamada. 
Ela esta representada suscintamente num grafico. Os efeitos da cri- 
se de 30 e da guerra mundial fizeram sentir-se no aumento de no- 
vas unidades escolares embora a populagao escolar nao cessasse de 
aumentar. 

La reclamam nao so mais salas de aula, mas tambem mais es- 
pago para os alunos. O seu "slogan" e: "espago, espago e mais es- 
pago". A sua orientagao no sentido de proporcionar melhores esco- 
las as suas criangas, e a mesma que seguimos, por ser mais hu- 
mana, mais consentanea com a evolugao social. So por curiosidade 
mencionaremos que ha vinte anos raras eram as escolas primarias 
com servigo medico e dentario la no pais de fabulosos recursos mo- 
netarios. 

Fixaram os norte-americanos um programa para 11 anos e pa- 
ra realiza-lo calcularam necessitar de dez bilboes de dolares, ou se- 
jam duzentos bilhoes de cruzeiros, dez vezes o orgamento do Bra- 
sil, dez vezes o total da moeda circulante no Brasil. 

Nao nos admiremos pois da cifra que apontamos para a satis- 
fagao das necessidades minimas de nossa Capital. 

Apliquemo-la com coragem, com decisao em melhores escolas. 
A qualidade cautelosa e bem orientada nao prejudicara a quanti- 
dade. 

Fagamos nossa a conclusao constante da Resolugao n.0 332 de 
1946 do Conselho Nacional de Estatistica: "Firmar como objetivo 
essencial a ser atingido, sejam quais forem os sacrificios financei- 
ros necessarios, o beneficio da educagao fundamental para a vida 
e para o trabalho, em condigoes de inteira gratuidade e sob a for- 
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ma de especial assistencia economica, sanitaria e social ao disci- 
pulado". 

As criangas de hoje, os cidadaos de amanha, compreenderao que 
pensamos neles e que para com eles cumprimos o nosso dever. E 
nos terminaremos a nossa missao felizes de havermos concorrido 
para a sua felicidade. 



ANEXO N.0 11 

PROJETO DE LEI N.0 220 DE 1952 

Mensagem do Governador do Estado a Assembleia Legislativa, 
encaminhando novo Convenio Escolar para ratificagao. 

Sao Paulo, 25 de abril de 1952. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de submeter, por intermedio de Vossa Excelen- 
cia, ao superior exame dessa nobre Assembleia, de conformidade 
com o disposto no artigo 20, letra "f", da Constituigao do Estado, 
o incluso projeto de lei que objetiva aprovar o Convenio Escolar ce- 
lebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal da Ca- 
pital, aos 25 de Janeiro do ano em curso. 

Objetiva-se, com esse a juste, tanto o cumprimento das disposi- 
goes constitucionais, constantes do artigo 169 da Constituigao Fe- 
deral e reproduzidas no artigo 79 da Lei Organica dos Municipios, 
como a participagao da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, de mo- 
do mais concrete e efetivo, nos encargos da educagao primaria que 
se promove, sob exclusiva administragao do Estado, no territorio 
de sua jurisdigao. 

Os convenios anteriores, e certo, limitaram esta cooperagao mu- 
nicipal ao terreno das construgoes de predios e galpoes escolares e 
so fornecimento de materiais para instalagao e melhoria das clas- 
ses e estabelecimentos de ensino da Capital. Com base na expe- 
riencia do passado, cuida-se agora, neste novo compromisso, da am- 
pliagao de tal auxilio, fazendo com que o governo municipal par- 
ticipe, de maneira mais direta e fecunda, das atividades do ensino 
publico elementar, a fim de que, sob a orientagao tecnica do Es- 
tado, va o Municipio assumindo, como se julga necessario, a ad- 
ministragao da rede escolar primaria em desenvolvimento na sua 
circunscrigao. 

Constitui, pois, o presente Convenio, uma iniciativa que se vin- 
cula, histdricamente, as diretrizes iniciais da organizagao do ensino 
primario paulistd, delineadas na reforma escolar de 1892, e que os 
legisladores dos primeiros tempos republicanos encaminharam, com 
aguda visao do futuro, no sentido de uma progressiva e inteligente 
descentralizagao administrativa. 
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Retoma-se, assim, sob o imperative de uma necessidade cada 
vez mais premente, o rumo tragado pelos avisados estadistas repu- 
blicanos, ou seja, a municipalizagao administrativa do ensino pri- 
mario, o qual ficara, daqui por diante, a cargo respectivamente do 
Estado e do Municipio, na forma estabelecida pelas clausulas IX, X, 
XII e XIII do Convenio ora submetido a alta apreciagao dessa dig- 
na Assembleia. 

Tal providencia, como deixei afirmado, em face da extraordi- 
naria amplitude que tomou a rede escolar paulista nos ultimos tem- 
pos, constitui medida das mais necessarias e imperiosas. O conges- 
tionamento dos servigos publicos, nos orgaos encarregados da ad- 
ministragao do ensino, fruto da centralizagao que praticamos, po- 
dera ser solucionado, a meu ver, pela prudente municipalizagao con- 
substanciada no presente ajuste. Municipalizagao progressiva, e evi- 
dente, cercada de todo cuidado, para que nao importe em quebra do 
padrao de ensino ou alteragao substancial da nossa escola primaria, 
reservada sempre ao Estado, alem de sua estruturagao, a fiscaliza- 
gao e orientagao das mesmas, a fim de resguardar a unidade do ensino. 

Acrescente-se a isto que a eficiencia, o valor e o alcance educa- 
cional do ensino primario se beneficiarao certamente dessa descen- 
tralizagao, como acredito o Convenio tera oportunidade de compro- 
var durante a sua vigencia. Para isto, o programa por ele tragado 
abrange as medidas indispensaveis a um rapido reerguimento do pa- 
drao educacional do ensino primario, tanto na parte material -— ter- 
renes, predios, mobiliario, aparelhamento didatico, — como na par- 
te do ensino propriamente dito, com o trabalho educative completa- 
do por instituigoes extra-curriculares de carater recreative, assisten- 
cial, vocacional e especializado. 

E como se depreende da clausula XII, a situagao dos professo- 
res que se encontram em exercicio, tanto na Capital como no interior 
do Estado, em nada sera afetada pela gradativa transferencia, para 
o Municipio, das escolas estaduais paulistanas, uma vez que os seus 
direitos de remogao, promogao e ingresso, estabelecidos na legisla- 
gao do ensino, serao convenientemente resguardados. 

Submetendo ao exame e ratificagao dessa nobre Assembleia o 
texto do referido Convenio Escolar, reitero a Vossa Excelencia os 
protestos de minha alta consideragao. 

(a) Lucas Nogueira Garcez 
GOVERNADOR DO ESTADO 

A Sua Excelencia o Senhor Coronel Asdrubal Euritysses da Cunha, 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado. 
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CONVfiNIO ESCOLAR 

O Estado de Sao Paulo e a Prefeitura do Municipio da Capital, 
representados, respectivamente, pelo governador professor Lucas No- 
gueira Garcez e pelo prefeito do municipio da capital, dr. Armando 
de Arruda Pereira, presentes no Palacio dos Campos Elisios, na ci- 
dade de Sao Paulo, aos vinte e cinco de Janeiro de mil novecentos e 
cinqiienta e dois (25 de Janeiro de 1952), 

RESOLVEM firmar "ad-referendum" dos Poderes Legislatives 
Estadual e Municipal, o presente Convenio Escolar: 

— CLAUSULA PRIMEIRA — 

O municipio da capital, de acordo com o disposto no artigo 169 
da ConstituiQao Federal e no artigo 79 da lei estadual n.0 1, de 18 
de setembro de 1947, aplicara, anualmente, pelo menos 20% (vinte 
por cento) de sua renda total, resultante de impostos, na manuten- 
gao e desenvolvimento do ensino pre-primario, primario, vocacional, 
especializado e em atividades complementares dentro das divisas do 
municipio. 

— CLAUSULA SEGUNDA — 

Da importancia total prevista na clausula anterior o municipio 
aplicara: 

a) 60% (sessenta por cento) na construgao, aquisi- 
gao, adaptagao, conservagao e locagao de imoveis destina- 
dos aqueles graus e especialidades de ensino, inclusive na 
aquisigao de mobiliario e instalagoes para os novos edi- 
ficios; 

b) 30% (trinta por cento) na manutengao e desen- 
volvimento do ensino pre-primario, primario, vocacional e 
especializado; 

c) 5% (cinco por cento) na manutengao ou auxilio 
a servigos de assistencia aos escolares necessitados que 
freqiientam escolas municipais ou estaduais; 

d) 5% (cinco por cento) em instituigoes ou amparo 
a iniciativas e servigos de execugao e divulgagao cultural 
complementares do ensino. 

— CLAUSULA TERCEIRA — 

Entendem-se por especializados, para os efeitos deste Convenio, o 
ensino primario rural e o ensino para anormais, e por instituigoes 
e iniciativas complementares do ensino: 
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a) cinema; 
b) radio; 
c) televisao; 
d) teatro; 
e) bibliotecas; 
f) museu; 
g) ciencias; 
h) artes; 
i) letras, desde que as instituigoes de letras a, b, c, 

g, h e i estejam vinculadas a iniciativas de carater 
didatico e educacional. 

— CLAUSULA QUARTA — 
As percentagens previstas neste Convenio somente poderao ser 

alteradas mediante acordo entre as partes, aprovado pelos Poderes 
Legislatives correspondentes desde que superem 5% (cinco por cen- 
to) das quotas fixadas na Clausula Segunda. Ate 5% (cinco por cen- 
to) sera permitida a alteraqao das percentagens, a vista de proposta 
conjunta das partes, apresentada na elaboragao do orgamento do 
municipio. 

— CLAUSULA QUINTA — 
i 
O presente Convenio tera a duragao de cinco anos, com termo ini- 

cial em vinte e cinco de Janeiro de mil novecentos e cinqiienta e dois 
(25 de Janeiro de 1952), ressalvadas as obrigagoes ja fixadas no Con- 
venio anterior para o ano de mil novecentos e cinqiienta e dois (1952). 

— CLAUSULA SEXTA — 
As verbas nao utilizadas no exercicio de 1951, previstas na clau- 

sula nona do Convenio de 28 de dezembro de 1949, serao destinadas 
a organizagao e a manutengao do ensino pre-primario, primario, vo- 
cacional e especializado do municipio e as instituigoes complemen- 
tares de ensino. 

— CLAUSULA SETIMA — 
Por conta dos recursos previstos na Clausula nona do Conve- 

nio de 28 de dezembro de 1949, em 1952, e da Clausula segunda deste 
Convenio, nos demais anos de sua execugao, o municipio contri- 
buira com Cr$ 50.000.000,00 (cinqiienta milhoes de cruzeiros) anuais 
para auxiliar a manutengao do ensino primario estadual na Capital. 

— CLAUSULA OITAVA — 
As verbas orgamentarias do municipio da capital consignadas 

ao ensino, quando nao utilizadas, em parte ou no todo, serao em- 
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penhadas no fim do exercfcio, para o efeito de serem agregadas as 
dotagoes similares do orgamento subseqiiente. 

— CLAUSULA NONA — 

A partir da data da aprovagao deste Convenio cabera a Pre- 
feitura da capital criar e manter as escolas necessarias ao desenvol- 
vimento do ensino primario do municipio da capital. 

— CLAUSULA DECIMA — 

Enquanto o municipio nao dispuser de orgaos proprios de orien- 
tagao, cabe ao Estado prestar assistencia tecnica as escolas criadas 
e mantidas pela Prefeitura da capital, atraves dos sens servigos per- 
manentes. 

— CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — 

Para o cumprimento das disposigoes deste Convenio serao ins- 
tituidas duas comissoes: — uma, de construgoes, integradas por en- 
genheiros e funcionarios tecnicos e administrativos, com a incum- 
bencia de execugao da parte relativa a construgao, aquisigao, adap- 
tagao, conservagao e instalagao de predios escolares; a outra, edu- 
cacional, integrada por funcionarios tecnicos e especialistas em ques- 
toes educacionais para a execugao das demais atribuigoes fixadas no 
Convenio. As duas comissoes, superintendidas pelo Secretario de 
Educagao e Cultura do Municipio da Capital, terao presidentes com 
fungoes e responsabilidades definidas em regulamento, devendo reu- 
nir-se conjuntamente pelo menos uma vez por mes, em sessoes de es- 
tudos e debates sobre problemas comuns relacionados com a manu- 
tengao e desenvolvimento do ensino. As comissoes serao nomeadas 
pelo prefeito da capital, delas fazendo parte, em cada uma, dois re- 
presentantes da Secretaria de Educagao do Governo do Estado, indi- 
cados pelo titular da referida pasta. Os encargos dessas comissoes 
serao custeados pelas verbas proprias do presente Convenio, discri- 
minadas nas clausulas segunda e sexta. Cada comissao tera no ma- 
ximo cinco membros, sem contar os auxiliares indispensaveis aos seus 
servigos, estes recrutados dos quadros da Prefeitura do municipio 
ou contratados, aproveitados os atuais integrantes do quadro "pes- 
soal para obras", que estao servindo na comissao criada pela porta- 
ria n.0 26 de 11 de novembro de 1948 e posteriormente retificada pelo 
decreto n.0 1.145 de 30 de maio de 1950. 

— CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

A Comissao Educacional, de que trata a Clausula decima primei- 
ra, alem de suas fungoes ja discriminadas, apresentara aos executives 
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estadual e municipal, no prazo de doze (12) meses, pianos relativos 
a garantia de acesso aos professores estaduais do interior as escolas 
do municipio da capital, bem como sobre a transferencia do siste- 
ma escolar primario do Estado, na capital, para a Prefeitura do mu- 
nicipio, dentro do prazo de vigencia deste Convenio, assegurada 
a garantia de acesso acima referida. 

— CLAUSULA DfiCIMA TERCEIRA — 

O Estado se obriga a manter o pessoal docente e administrativo 
necessario ao bom desempenho dos servigos do ensino estadual pri- 
mario atualmente existente no municipio da capital, podendo, po- 
rem, deixar de prover, transferindo-as ao municipio, as classes pre- 
primarias e primarias que se vagarem, a partir da data da vigencia 
deste Convenio. 

— CLAUSULA DECIMA QUARTA — 

A aplicagao das rendas do municipio da capital na manutengao 
e desenvolvimento do ensino, de acordo com o que dispoe o artigo 
169 da Constituigao Federal, nao desobriga o Estado de consignar 
em seus orgamentos as habituais verbas destinadas a construgao, 
aquisigao e reformas de predios escolares para o ensino primario 
no municipio da capital. 

fiste Convenio e feito em tres vias, que serao arquivadas, res- 
pectivamente, nas Secretarias de Estado dos Negocios do Governo 
e de Educagao, e na Secretaria de Educagao e Cultura do Munici- 
pio, cujos titulares tambem o assinam. 

Palacio do Governo do Estado de Sao Paulo, aos 25 de Janeiro 
de 1952, 398.° ano da fundagao da cidade de Sao Paulo. 

(ass) Lucas Nogueira Garcez 
Governador do Estado de Sao Paulo 

" Armando de Arruda Pereira 
Prefeito do Municipio da Capital 

" Antonio de Oliveira Costa 
Secretario de Estado dos Negocios da 

Educagao 
" Joaquim Canuto Mendes de Almeida 

Secretario de Estado dos Negocios do 
Governo 

" Nelson Marcondes do Amaral 
Secretario de Educagao e Cultura do 

Municipio de Sao Paulo 



ANEXO N.0 12 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG6CIOS DA EDUCAgAO 

CONV£NIO ESCOLAR CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO 
ESTADO DE SAO PAULO E A PREFEITURA DO MUNIClPIO 

DA CAPITAL 

O ESTADO DE SAO PAULO e a PREFEITURA DO MUNI- 
ClPIO DA CAPITAL, representados, respectivamente, pelo Gover- 
nador Professor LUCAS NOGUEIRA GARCEZ e pelo Prefeito do 
Municipio de Sao Paulo Dr. JANIO QUADROS, presentes no Pa- 
lacio dos Campos Elfsios, na cidade de Sao Paulo, aos dezenove dias 
do mes de novembro de 1953, RESOLVEM firmar "ad-refe- 
rendum" dos Poderes Legislatives Estadual e Municipal, o presente 
CONVENIO ESCOLAR: 

CLAUSULA PRIMEIRA: — O Municipio da Capital, de acor- 
do com o disposto no artigo 169 da Constituigao Federal e no artigo 
79 da Lei Estadual n.0 1, de 18 de setembro de 1947, aplicara, anual- 
mente, pelo menos 20% (vinte por cento) de sua renda total, re- 
sultante de impostos, na manutengao e desenvolvimento do ensino 
primario, incluido o rural, vocacional, medio, especializado e em 
atividades culturais e artisticas complementares do ensino em ge- 
ral, de qualquer grau dentro das divisas do Municipio. 

CLAUSULA SEGUNDA: — Da importancia total prevista na 
clausula anterior o Municipio aplicara, anualmente: a) 60% (ses- 
senta por cento) na construQao, aquisigao, adaptagao, locagao e con- 
servagao de imoveis destinados ao ensino primario, vocacional, me- 
dio e especializado e instituigoes auxiliares desses graus e especia- 
lidades de ensino, inclusive na aquisigao de mobiliarios e instala- 
goes para os novos edificios; b) 26% (vinte e seis por cento) na 
manutengao das instituigoes auxiliares do ensino primario admi- 
nistradas pelo Municipio ou escolas primarias que eventualmente 
venham a ser criadas por este, a titulo experimental; c) 4% (qua- 
tro por cento) na manutengao ou auxilio ao ensino vocacional e tec- 
nico profissional; d) 2,5% (dois e meio por cento) na manutengao 
ou auxilio ao ensino primario rural, e ensino para portadores de 
deficiencias fisicas ou mentais; e) 5% (cinco por cento) na manu- 



— 288 — 

tengao ou auxilio a servigos de assistencia aos freqiientadores de es- 
colas primarias e instituiQoes auxiliares do ensino primario locali- 
zadas no Municipio; f) 2,5% (dois e meio por cento) no amparo a 
iniciativas e atividades de divulgagao cultural complementares do 
ensino em geral de qualquer grau, mediante convenios competentes 
com instituigoes particulares. 

§ 1.° — Da importancia total prevista na letra "a", serao reser- 
vados, anualmente, 65% (sessenta e cinco por cento) para predios 
destinados ao ensino primario oficial. 

§ 2° — Dos restantes 35% (trinta e cinco por cento) da impor- 
tancia prevista na letra "a", poderao ser aplicados ate 20% (vinte 
por cento) em auxilio a instituigoes particulares dos varies graus 
de ensino previstos nessa mesma clausula. 

§ 3.° — Da importancia total prevista na letra "e", serao des- 
tinados; 

a) 75% (setenta e cinco por cento) na manutengao ou au- 
xilio a servigos de assistencia aos freqiientadores de 
escolas primarias do Estado; 

b) 15% (quinze por cento) aos servigos de assistencia aos 
freqiientadores das instituigoes municipais auxiliares 
do ensino primario e estabelecimentos de ensino pri- 
mario que eventualmente venham a ser criados pelo 
Municipio; 

c) 10% (dez por cento) aos servigos de assistencia aos 
freqiientadores de escolas primarias e instituigoes au- 
xiliares do ensino particulares. 

§ 4.° — Pica a criterio exclusive do Executive Municipal, median- 
te parecer fundamentado da Comissao Educacional, a distribuigao as 
Instituigoes particulares de qualquer verba destinada a objetivar os 
fins deste Convenio. 

CLAUSULA TERCEIRA: — As percentagens previstas neste 
Convenio poderao ser modificadas, anualmente, pelo Executive Mu- 
nicipal ao elaborar sua proposta orgamentaria, de modo a melhor 
atender-se aos fins a que estao destinadas, nao podendo, entretanto, 
exceder 10% (dez por cento) a redugao das parcelas fixadas na clau- 
sula segunda. 

CLAUSULA QUARTA: — As verbas orgamentarias do Munici- 
pio da Capital consignadas ao ensino, quando nao utilizadas, em parte 
ou no todo, no respective exercicio, serao agregadas as dotagoes si- 
milares do orgamento subseqiiente. 

CLAUSULA QUINT A: — A aplicagao das rendas do Municipio 
da Capital no desenvolvimento do ensino, de acordo com o que dis- 
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poe o artigo 169 da Constituigao Federal, nao desobriga o Estado de 
Consignar em seus orgamentos as habituais verbas destinadas a ma- 
nutengao do ensino primario, vocacional, medio e especializado e de 
instituigoes auxiliares pelas quais Ihe incumbe cuidar, dentro do Mu- 
nicipio da Capital, bem como as relativas a construgao, aquisigao, 
adaptagao, locagao e conservagao de predios escolares. 

CLAUSULA SEXTA: — Para o cumprimento das disposigoes des- 
te Convenio serao instituidas duas comissoes, uma de Construgoes, 
mtegrada por engenheiros e funcionarios tecnicos e administrativos, 
presidida obrigatoriamente por um engenheiro do quadro, e outra, 
Educacional, subordinada a Secretaria de Educagao e Cultura, inte- 
grada por funcionarios versados em questoes educacionais e espe- 
cialistas no assunto, estranhos ou nao ao quadro da Prefeitura. 

§ 1.° — Cabera a Comissao de Construgoes o planejamento e exe- 
cugao no que se refere a construgao, aquisigao, adaptagao, locagao, 
conservagao e instalagao de predios, e a Comissao Educacional o pla- 
nejamento e execugao das demais obrigagoes fixadas neste Convenio. 

§ 2.° — A Comissao de Construgoes e a Comissao Educacional 
terao no maximo cinco membros cada uma, sern contar os auxiliares 
indispensaveis a seus servigos, recrutados estes dos quadros da Pre- 
feitura do Municipio ou admitidos como extranumerarios. 

§ 3.° — As duas Comissoes terao presidentes com fungoes e res- 
ponsabilidades definidas em regulamento, devendo reunir-se conjun- 
tamente pelo menos uma vez por mes, sob a presidencia do Secreta- 
rio de Educagao e Cultura, em sessces de estudos e debates de pro- 
blemas comuns reiacionados com a manutengao e desenvolvimento 
do ensino. 

§ 4.° — As Comissoes serao nomeadas pelo Prefeito da Capital, 
delas fazendo parte, em cada uma, dois representantes da Secretaria 
de Educagao do Estado, indicados pelo titular da referida Pasta. 

§ 5.° — Os encargos dessas Comissoes serao custeados pelas ver- 
bas proprias do referido Convenio. 

CLAUSULA SETIMA; — As duas Comissoes pre vistas na Clau- 
sula sexta elaborarao os respectivos regulamentos, dentro do prazo 
de sessenta dias apos sua nomeagao, submetendo-os a aprovagao do 
titular da Secretaria da Educagao e Cultura, que os encaminhara ao 
Prefeito Municipal para aprovagao final. 

CLAUSULA OITAVA: — O Presente Convenio tera a duragao 
de cinco anos, com termo inicial em 1-1-1954, ressalvadas as porcen- 
tagens ja fixadas no Convenio anterior para os anos de 1952 e 1953, 
bem como as demais obrigagoes delas decorrentes para os referidos 
exerclcios. 



— 290 — 

PALACIO DO GOVfiRNO DO ESTADO DE SAO PAULO, aos 
dezenove dias do mes de novembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Govemador do Estado de Sao Paulo 

JANIO QUADROS 
Prefeito do Municipio da Capital 

JOSE' DE MOURA REZENDE 
Secretario de Estado dos Negocios da Educagao 

JOSE' FERREIRA KEFFER 
Secretario de Estado dos Negocios do Governo 

HELENA IRACY JUNQUEIRA 

Secretario de Educagao e Cultura da Prefeitura 



ANEXO N.0 13 

Processor — 89.678-53 Inf. 1010-54 

Of. 163 da Sec. Educ. e Cultura 
Pref. A. T. 
Apos o exame atento do parecer da douta Comissao de Justiga 

da Egregia Camara Municipal de Sao Paulo, publicado, sob n.0 233-54, 
no Diario Oficial de 25 de Junho do ano em curso, e que consta de 
fls. 102, pareceu-nos oportuno ja que a tanto fomos solicitados, apre- 
sentar, e o fazemos com a devida venia, as observagoes que se seguem: 

1.°) O Convenio Escolar e um contrato, celebrado entre o Es- 
tado e o Municipio, com obrigagoes muito claras para ambas as 
partes. 

2.°) O Convenio ora submetido ao referendum da Egregia Ca- 
mara Municipal e o terceiro que o Estado e o Municipio celebram, 
sem contar com o assinado em 1952 e que foi substituido pelo atual 
em exame. 

3.°) A celebragao desses Convenios decorreu primeiramente de 
autorizagao da lei federal e e agora permitida pela Constituigao do 
Estado de Sao Paulo em seu artigo 122. 

4.°) Determina o artigo 169 da Constituigao Federal que o Mu- 
nicipio aplique, anualmente, na manutengao e desenvolvimento do 
ensino, nunca menos de 20% (vinte por cento) da renda resultante 
dos impostos. 

5.°) Nao mantendo ensino proprio organizado, este inteiramen- 
te a cargo do Estado, mas tao somente servigos assistenciais a crian- 
ga em idade escolar e pre-escolar (3 a 12 anos), atraves, principal- 
mente, dos parques e recantos infantis, entrou o Municipio em enten- 
dimentos com o Estado para uma divisao de encargos, inicialmente 
em obediencia ao Convenio Normal do Ensino Primario estabelecido 
pelo Decreto-lei 5293 de 1-3-43. 

6.°) Mantendo o Estado, na Capital, o ensino em todos os graus, 
logico seria que o Municipio, em face do que determinada e permi- 
tia a lei, em lugar de organizar um servigo proprio, viesse a colabo- 
rar com o Estado, e, mais intensivamente, no setor que mais atengao 
estava a exigir dos poderes publicos. Atenderia assim posteriormen- 
te, tambem ao disposto no § 3.° do item XXI do artigo 16 da* Lei Or- 
ganica dos Municipios. 
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7.°) fisse setor sempre foi, e e ainda, o do ensino primario. 
8.°) O desenvolvimento do ensino primario na Capital, nao cor- 

respondia, como nao corresponde ainda, ao extraordinario crescimen- 
to da populagao. 

9.°) A causa principal desse retardamento residia na falta de 
predios para a instalagao de escolas, ja que o Estado nunca pode, co- 
mo nao pode ainda, construir predios, adquiri-los, ou mesmo aluga- 
los, na medida das necessidades. 

10.°) O problema da falta de escolas tornando-se angustiante, 
sua solugao se apresentou simples e de facil execugao: — o Municipio 
forneceria os predios, completamente equipados e o Estado manteria 
o ensino, ate que, alcangada a solugao, pudesse o Municipio arcar ate 
com a recponsabilidade total dessa manutengao, se assim viesse a ser 
necessario. 

11.°) Assim foi feito e assim devera continuar a ser feito por 
dez anos pelo menos ainda, e esse o objetivo dos Convenios celebra- 
dos entre o Estado e o Municipio. 

12.°) Construindo predios escolares, o Municipio enriquece o seu 
patrimonio material e concorre eficazmente para o enriquecimento 
do patrimonio intelectual, civico e moral da Nagao, ao passo que o 
Estado, somente mantendo o ensino, nao enriquece seu patrimonio 
material, concorrendo tao somente para o enriquecimento do patri- 
monio intelectual, civico e moral da Nagao, lucrando ambos, porem, 
o Estado e o Municipio, e igualmente na mesma proporgao, com as 
conseqiiencias desse enriquecimento moral, civico e cultural do povo. 

13.°) Verifica-se assim que, se vantagens ha para uma das par- 
tes contratantes, e o Municipio que leva a melhor. 

14.°) E fornecendo predios para que o Estado neles instale es- 
colas, nao cumpre porventura o Municipio o dispositive constitucio- 
nal quanto a obrigagao que tern de concorrer para a manutengao e 
-desenvolvimento do ensino, ja que nao pode haver escola sem predio? 

15.°) Para que o Municipio tivesse ensino seu precisaria pri- 
meiro organiza-lo, criar a sua administragao, e ao mesmo tempo, pos- 
suir predios, construindo-os, adquirindo-os, ou alugando-os. Ora, nao 
existindo ensino municipal, e construindo predios para cede-los, tran- 
sitoriamente, ao Estado para que neles sejam instaladas escolas, o 
Municipio nada mais esta fazendo do que preparar-se para, num fu- 
ture proximo, em predios seus e em numero suficiente, assumir ate 
o encargo da manutengao do ensino na Capital. Nao procedendo des- 
sa forma, o problema da alfabetizagao da crianga nunca teria solugao, 
ao passo que, por forga dos Convenios a solugao foi alcangada e esta 
para ser totalmente concretizada. 

16.°) Logo, o Convenio como foi idealizado e executado, e e 
sera ainda a melhor forma de, atendendo a lei federal, e a um im- 
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perativo de ordem social, ser resolvido o problema do analfabetis- 
mo, o problema da instrugao da crianga. Basta considerar que, sen- 
do de 21,5% da populagao em idade escolar, em 1949, o indice do 
numero de criangas sem escola, no corrente ano, cinco anos depois, 
por forga do Convenio, isto e, com a construgao de predios escola- 
res, foi reduzido a 8%. 

17.°) Considerando-se as despesas do Estado com a manuten- 
gao do ensino primario na Capital, elas sao superiores, e sensivel- 
mente superiores, a verba anual reservada pelo Municipio para a 
execugao do Convenio, e correspondente ao minimo fixado pela 
Constituigao Federal, isto e, vinte por cento da arrecadagao de im- 
postos, verba essa que se destinaria a construgao de predios, seu 
equipamento e manutengao do ensino. Em outras palavras, a renda 
resultante da porcentagem minima sobre a arrecadagao dos impos- 
tos, nao alcangaria o necessario para o pagamento do professorado 
do ensino primario sequer. O que seria entao da organizagao do 
ensino municipal, sem recursos para construir predios, sem recur- 
sos para manter as instituigoes auxiliares do ensino, sem recursos 
para criar novas escolas por nao poder arcar com as despesas do pro- 
fessorado, sem recursos para atender a outros setores do ensino, ja 
que nao suportaria o Municipio sequer o onus decorrente da ma- 
nutengao e desenvolvimento do ensino primario? 

18.°) Considerando-se a localizagao das escolas, em predios de- 
finitives ou de emergencia, ela e feita em ampla colaboragao com 
o Estado, atendendo-se as condigoes peculiares a cada regiao a ser 
beneficiada e na proporgao de suas reais necessidades. Nem o Mu- 
nicipio impoe ao Estado uma localizagao, nem o Estado a impoe ao 
Municipio. Sao as necessidades locais que impoem a ambos essa 
providencia, e esta e tomada apos estudos e pesquisas nas quais co- 
labora tambem a populagao interessada, diretamente ou atraves de 
seus representantes. 

19.°) A clausula segunda do Convenio nao limita a competen- 
cia do Municipio no que se refere a aplicagao das rendas munici- 
pais. Disciplina, sim, como o faz qualquer orgamento publico es- 
sa aplicagao, e isso se impoe para a execugao de um programa ra- 
cional capaz de resolver o grave problema do ensino, principalmen- 
te o primario. 

20.i) Reserva o Convenio, para a construgao de predios para 
os varios fins educacionais, a maior porcentagem (60%) da verba 
total resultante da aplicagao do dispositivo constitucional. Dessa 
parts, CZ% estaria destinada a construgao de predios para o ensino 
primario. Se o problema mais grave, como vimos repetindo, e o do 
ensino primario, porque nao assegurar para este e de modo expres- 
so, o maior quinhao, evitando-se aplicagao maior de recursos em 
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setores onde as necessidades, embora de importancia, sejam de ma- 
nor monta, ou cujos fins sao de menor importancia frente a do en- 
sino primario? 

21.°) O conceito de ensino, e realmente amplo no artigo 169 
da Constituigao Federal, e o Convenio limita o concurso do Muni- 
cipio aos graus e especies, e atividades correlatas nela discrimina- 
das. Como poderia, entretanto, o Municipio, que nunca colaborou, 
continuada e eficientemente, na manutengao e desenvolvimento do 
ensino, em qualquer grau, atender de um momento para outro, no 
ensino geral, e em todos os graus? 

22.°) Ja foi apontado acima que se o Municipio assumisse o en- 
cargo de manter o ensino primario na Capital, a renda resultante 
da aplicagao do dispositivo constitucional referente ao ensino em 
geral, nao seria suficiente para o pagamento dos vencimentos do 
professorado. 

23.°) Se o Municipio quisesse assumir o encargo de manter a 
Universidade de Sao Paulo, que, pelo orgamento do Estado, para o 
corrente exercicio, exige uma verba de quase Cr$ 500.000.000,00 (qui- 
nhentos milhoes de cruzeiros), e mais evidente ainda que a renda 
resultante da aplicagao do dispositivo constitucional nao bastaria pa- 
ra atender a 60% desse unico encargo. 

24.°) O niimero de criangas no grupo de idades de 3 a 12 anos 
completes, e, na Capital, atualmente, de cerca de 460.000. Apenas 
pouco mais de um por cento (1%) dessa populagao infantil freqiien- 
ta os parques e recantos infantis e essa freqiiencia custa aos cofres 
municipais pelo menos a verba consignada para as despesas do De- 
partamento de Educagao, Assistencia e Recreio da Secretaria Muni- 
cipal de Educagao e Cultura, e que importa em praticamente Cr$ 
50.000.000,00 (cinqiienta milhoes de cruzeiros). Isso significa que 
cada crianga que atualmente freqiienta os parques e recantos in- 
fantis custa, praticamente, aos cofres municipais Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) por ano. Bastaria elevar a freqiiencia a 30.000 (trin- 
ta mil) criangas, menos de 7% da populagao infantil, para que, na 
mesma base de despesa, fosse necessaria toda a verba resultante 
da aplicagao do dispositivo constitucional. E com isso nao haveria 
escolas de qualquer grau se o ensino em geral devesse ser man- 
tido pela Prefeitura. 

25.°) Esses exemplos sao suficientes para demonstrar que o 
Municipio, nao podendo assumir encargos referentes a todos os graus 
do ensino ou a um so, o que em qualquer hipotese implicaria erq da- 
no para todos, no primeiro caso, e em beneficio, precario em geral, 
para um com dano grave para os outros, muito bem avisado anda, 
cooperando com o Estado, em atender aos setores do ensino mais ne- 
cessitados da atengao de ambos os poderes. 
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26.°) E por isso mesmo, para maior eficiencia dessa colabora- 
^ao e que, de acordo com o Estado, discriminada foi a aplicagao das 
rendas que o Municxpio e obrigado, pela Constituigao, a reservar 
para a manutengao e desenvolvimento do ensino, disciplinando sua 
aplicagao na proporgao requerida pelas necessidades dos setores que 
devem ser atendidos por ambas as partes. 

27°) Vejamos porem, em mais detalhes o que representa essa 
discriminagao de rendas. 

28.°) Para a construgao, adaptagao, locagao, consei-vagao de 
imoveis para todos os fins previstos no Convenio foi reservada a 
parcela de 60%. Dessa parcela, pelos motivos ja expostos, 65% de- 
ve ser aplicada em edificios para o ensino primario, que e setor 
que deve ser em primeiro lugar atendido. Por que? 

Na situagao atual, nada menos de 150 edificios devem ainda ser 
construidos para substituir os de emergencia, os de aluguel que em 
sua maioria nao oferecem condigoes higienico-pedagogicas. E' pre- 
cise pois assegurar os recursos possiveis para atingir esse objetivo. 
Se assim nao se fizer, nao poderao ser criadas as novas escolas que 
o crescimento constante e espantoso da populagao esta exigindo, e, 
o que e pior, muitas novas escolas serao fechadas pela impossibi- 
lidade de continuarem a funcionar nos predios de emergencia. Es- 
ta questao esta assumindo um carater tal, sobre o qual nao nos fa- 
tigamos nunca em chamar a atengao dos poderes responsaveis, que 
podemos afirmar, sem exagero, que estamos a caminho de um caso 
de calamidade publica e pelo qual nao pode o Convenio ser res- 
ponsabilizado. 

29.°) Da parcela restante, 28% foi reservada para as constru- 
goes necessarias aos outros setores do ensino e instituigoes auxi- 
liares, como sejam os edificios para o ensino medio, para os par- 
,ques e recantos infantis, bibliotecas, dispensaries, etc. E a parcela 
final, de 7% para auxilio as instituigoes particulares. 

30°) O amparo as instituigoes particulares se impoe, e desde 
o primeiro Convenio esta previsto. Ocorre ainda que esse amparo 
■esta previsto tambem na Constituigao do Estado em seu artigo 118 
quando objetiva o ensino gratuito das classes menos favorecidas. E 
•e precise notar que o ensino particular esta atendendo a quinta 
parte, aproximadamente, do total das criangas que na Capital fre- 
qiientam a escola primaria, quinta parte essa representada por cer- 
ca de 60.000 criangas, alem daquelas que nas instituigoes particula- 
res tern o ensino gratuito ministrado por professores do Estado. Nao 
ha absurdo portanto, ja que a Constituigao do Estado autoriza o au- 
xilio, e este e dado a quem, nos casos previstos pela propria Cons- 
tituigao de tal maneira supre as deficiencias do Estado na ministra- 
gao do ensino em varios graus, mormente no primario, a populagao 
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■sem escola publica, e sem, e precise notar, escolas municipais, nao 
so no primario, mas no medio, mormente de anormais ou portadores 
de defeitos fisicos, e no profissional. E para nos, e muito mais van- 
tajoso ao Estado e ao Municipio, auxiliarem as instituiQao que, gra- 
tuitamente, promovem a instrugao em varies graus. das classes me- 
ros favorecidas do que ter escolas proprias. E a prova esta ai: falta 
de escolas publicas e grande concurso para a solugao do problema 
da instrugao pelos particulares, 

31.°) Uma segunda parte da renda total proveniente da aplica- 
gao do dispositive constitucional, fixada em 26% e destinada a ma- 
nutengao das instituigoes auxiliares do ensino, estas a cargo do Mu- 
nicipio, na Secretaria de Educagao e Cultura. e sob a orientagao atual- 
mente do Departamento de Educagao, Assistencia e Recreio, e Di- 
visao de Bibliotecas Infanto-Juvenis. Nao pode o Municipio deixar 
de atender a esse setor, cujas atividades fazem parte integrante do 
ensino primario. Basta atentar para o que estabelece a Consolida- 
gao das Leis do Ensino nos capitulos relacionados com a educagao 
pre-primaria e primaria. Uma parcela ainda dessa quota passara a 
ser aplicada na manutengao de escolas primarias que o Municipio, 
a titulo experimental podera criar, de forma a iniciar as observa- 
coes que conduzirao a organizagao de seu proprio sistema de ensino, 
que nao pode ser improvisado. 

32.°) A terceira parcela, de 4% da renda total resultante da 
aplicagao do dispositive constitucional e reservada manutengao do 
ensino vocacional e tecnico-profissional. Nao e licito ignorar a ex- 
trema deficiencia de escolas vocacionais e profissionais. O Estado. 
na Capital, so mantem duas escolas profissionais, a Uniao uma, e 
a Prefeitura nenhuma. E isso na cidade "que mais cresce no mun- 
do", na cidade que e o "maior centre industrial da America do Sul". 
na cidade onde a mao de obra nacional esta ainda a meio caminho 
da perfeigao, por falta exatamente, de escolas especializadas. A fal- 
ta dessas escolas para as criangas que terminaram o curso primario 
e a causa principal do abandono das mesmas, ate pelo menos os 14 
anos, e porta aberta para a delinqiiencia. A responsabilidade das 
autoridades governamentais nesse setor nao precisa ser realgada. 

33°) A auarta parcela, de 2;5%, esta destinada ao auxilio ou 
manutengao de escolas para o ensino rural, e para os portadores de 
deficiencias fisicas ou mentais. Onde as escolas desse genero na 
Capital, fora da iniciativa particular? Um grupo rural existe, man- 
tido pelo Estado em predio construido pelo Municipio, e que servira 
de escola-piloto. Onde as demais escolas estaduais e municipais do 
tipo rural? A populagao da zona rural cresce sem escola e nao e 
educada do molde a fixar-se a terra, dai o abandono do campo. Es- 
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tara sendo cumprido o art. 119 da Constituigao Estadual. E no que 
diz respeito aos portadores de deficiencias fisicas e mentals? O Ser- 
vigo de Saude Escolar comegou a criar classes para os doentes men- 
tals, nos grupos escolares, auxiliado pelo Convenio. A Prefeitura 
iniciou a instalagao de uma escola para surdos-mudos. O mais que 
existe e de iniciativa particular e vive quase que exclusivamente de 
caridade publica. E' tempo de o poder publico comegar a cuidar des- 
se setor, onde ja e de impressionar o numero de portadores de de- 
feitos fi'sicos que poderiam, se tivessem uma escola, deixar de de- 
pender da caridade publica e se transformarem em individuos uteis 
a sociedade, e a si mesmos, onde muitos doentes mentais poderiam 
ser igualmente restituidos ao convivio dos normais, direito que in- 
discutivelmente Ihes assiste. 

34.°) A quinta parcela de 5% da renda total proveniente da 
aplicagao do dispositive constitucional, esta reservada aos servigos 
assistenciais aos escolares. Ja se aproxima de 300.000 o numero de 
criangas que freqiientam as escolas primarias. Nao havera entre 
elas pelo menos 20% que necessitam de toda a sorte de assistencia? 
Esta assistencia e prestada atraves principalmente das caixas esco- 
lares, dos dispensaries medico-escolares, do Servigo Dentario Es- 
colar, e na Prefeitura, tambem pelos parques e recantos infantis, pe- 
las bibliotecas infantis. E essa assistencia e obrigatoria, prevista na 
organizagao do ensino, imposta pelo artigo 120 da Constituigao do 
Estado, imposta pelo artigo 172 da Constituigao Federal. Essa as- 
sistencia nao pode ser separada da organizagao do sistema de ensino 
e por isso mesmo e prevista no Convenio. E o Convenio preve uma 
sub-divisao dessa parcela, reservando a parte maior, isto e 75%, as 
caixas escolares das escolas primarias oficiais, 15% as instituigoes 
mantidas pelo Municipio e 10% as escolas particulares que atendem 
ao dispositivo constitucional do Estado. Por ventura nao precisa- 
ria, o orfao, o aleijado, o abandonado, que sao atendidos gratuita- 
mente por uma instituigao particular de atengao igual a que e dada 
ao freqiientador de uma escola publica que tern um lar? Absurdo 
e desumano seria pensar de outra maneira e ilegal pois feriria o 
principio basico em que a Constituigao Federal assenta a educagao 
que deve inspirar-se nos principios da liberdade e nos ideais de so- 
lidariedade humana. 

35.°) Finalmente, a sexta e ultima parcela, de 2,5%, esta des- 
tinada ao amparo de iniciativas e atividades culturais complemen- 
tares do ensino de qualquer grau, mediante convenios com institui- 
goes particulares. Visa este dispositivo a assegurar o amparo aque- 
las entidades que podem promover o aperfeigoamento ou mesmo o 
despertar de vocagoes artisticas, cientificas e culturais, e de quern 
nao possuir recursos para consegui-lo individualmente. Nada ha 



— 298 — 

de ilegal. O amparo a cultura e dever do Estado, diz a Constituigao 
Federal em seu artigo 174. Ao Estado por forga do artigo 124 de 
sua Constituigao cabe promover a educagao fisica, e cultura artis- 
tica, e a protegao original ou dominio da arte. 

36.°) Verifica-se, do exposto que: 

a) Ha uma cooperagao efetiva entre o Municipio e o 
Estado para a solugao do grave problema da instrugao na 
Capital. 

b) Dessa cooperagao, bem pesadas as conseqiiencias, 
e o Municipio que tira maior partido. 

c) Nao se nota no texto do Convenio nenhuma nota 
de dependencia ou de subordinagao do Municipio para com 
o Estado. O Estado e que repousa toda a sua agao nas ati- 
vidades do Municipio. Se estas continuassem a ser lentas 
como o foram de 1943 a 1949, o deficit escolar teria au- 
mentado tornando cala'mitosa a situagao do ensino da Ca- 
pital, a Prefeitura teria deixado de respeitar nao so um 
imperativo constitucional como teria incorrido em grave 
injustiga social. Com o concurso do Municipio, tornou-se 
a Capital de Sao Paulo a primeira cidade do Brasil em 
apresentar menor numero de analfabetos. E isto foi con- 
seguido em cinco anos gragas ao Convenio. Esse foi o ob- 
jetivo do Convenio. 

d) Nao ha absurdo em qualquer dos dispositivos ate 
agora analisados. 

e) Excluido o ensino superior, ou universitario, o 
Convenio preve seu concurso em todos os demais graus de 
ensino. 

37.°) Dispoe a clausula quarta sobre a incorporagao, as do exer- 
cicio seguinte, dos saldos das verbas do exercicio vigente. Nada 
mais simples. E' obrigagao do Municipio aplicar anualmente pelo me- 
nos vinte por cento das rendas dos impostos na manutengao e de- 
senvolvimento do ensino. Aplicar de fato e nao somente consignar 
nos orgamentos. Se saldo houver, este nao pode passar a pertencer 
a Municipalidade. Esta tern a obrigagao de devolve-lo ao fim a que 
estava destinado, e o meio mais simples e incorpora-lo as novas ver- 
bas destinadas ao mesmo fim, no exercicio seguinte. Se o contrario 
se fizesse, poder-se-ia chegar a admitir ate a hipotese da nao aplica- 
gao intencional das verbas em um exercicio, para um fim determina- 
do pela Constituigao, a fim de aproveita-lo para outros fins no exer- 
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cicio seguinte. Seria grave infragao ao preceito constitucional com 
suas imprevisiveis conseqiiencias. A existencia de sobras se justi- 
fica pois trata-se de aplicagao principalmente em edificios e nem sem- 
pre estes podem ser conclmdos dentro do exercfcio. E' comum estar 
empenhada toda a verba orgamentaria, sem possibilidade, dentro do 
exercfcio, de se iniciar novas obras, e verificar-se no encerramen- 
to do exercfcio sobras nas autorizagoes de cada obra, sobras que fi- 
cam entretanto vinculadas as verbas do exercfcio seguinte. Houve 
inicialmente durante o primeiro Convenio sobras consideraveis por 
falta, de aplicagao, mas elas foram depois utilizadas pelo Convenio 
seguinte, o que tornou possfvel o grande desenvolvimento nas cons- 
trugoes, o que se verificou apos a criagao da Comissao do Conve- 
nio, ja prevista, e nao criada no devido tempo. 

O parecer do Servigo de Contabilidade nesse particular e claro, 
e deve ser remetido, com esta, a Egregia Camara. 

38.°) A clausula terceira autoriza o Prefeito a modificar as 
porcentagens previstas, no elaborar as propostas orgamentarias, ate 
o limite de 10%. Ela e clara na sua redagao. E' evidente que a me- 
dida que vao diminuindo as necessidades num setor, aumentam as 
dos outros setores. A medida por exemplo, que diminuem as ne- 
cessidades em predios, aumentam as necessidades das instituigoes 
que neles se instalam. Logo o que passa a tomar-se excessive em 
um setor deve ser usado noutro setor, na proporgao de suas neces- 
sidades. E' anualmente, em face da experiencia, dos estudos e das 
pesquisas, sao fixadas as modificagoes para o exercfcio seguinte. Es- 
sas modificagoes sao aprovadas pela Camara Municipal na lei orga- 
mentaria mediante justificagao do Executive, e valem para o exer- 
cfcio. Essa clausula se fazia necessaria para que em cada exercfcio 
e com a aprovagao do legislative se discriminassem as porcentagens 
para cada setor na proporgao o quanto possfvel exata. 

39.°) Nao existe, a nosso ver, na clausula 2, § 4, o proposito de 
uma interferencia do Convenio em assunto privative do Municfpio, 
nem dita as atribuigoes dos poderes municipais. Os auxflios as en- 
tidades particulares serao primeiramente objeto de estudos da Co- 
missao Educacional que deve manter-se dentro dos objetivos visa- 
dos pelo Convenio, das condigoes impostas pela lei e dos limites or- 
gamentarios. O Legislative nao ficaria impedido de sugerir ao Exe- 
cutive auxflio a esta ou aquela entidade. Os auxflios devem ser da- 
dos no momento precise. 

Sao essas as observagoes que nos ocorreu apresentar. Estamos 
sentindo o problema em toda a sua amplitude e gravidade. A expe- 
riencia de cinco anos demonstrou que os Convenios corresponderam 



aos seus objetivos. O que vai ser ratificado e o fruto dessa expe- 
riencia. 

O que esta em vigor termina no corrente ano. Nao prosseguir 
na obra e dar-lhe um golpe mortal. 

E' o que pensamos, com o devido respeito a quem de nos possa 
divergir. 

Atenciosas Saudagoes 

Eng.0 Jose Amadei 
(Dir. Obras na Pres. de Pref. C. E.) 



ANEXO N.0 14 

O NOVO CONVfiNIO ESCOLAR 

Nelson Marcondes do Amaral 
(Ex-Secretario de Educagao e Cultura da 

Municipalidade) 

O novo Convenio Escolar, celebrado entre o governo do Estado 
e a Prefeitura Municipal, a 25 de Janeiro, e "ad-referendum" dos res- 
pectivos legislatives, suscitou a necessaria controversia para o seu 
esclarecimento perfeito, sobretudo aqueles que, sem o ler, — a sim- 
ples leitura as vezes exige um tremendo esforgo mental..., criti- 
cam-no com tonalidade apocaliptica. Lembra-nos, este fato, um velho 
e indulgente professor de Universidade e que, nos vestibulares, a qual- 
quer pretexto, argiiia os examinandos sobre Euclides. Deixava-os 
falar, com desenvoltura e entusiasmo, admiragao e facundia, sbbre 
os "Os Sertoes". Todo o quadro conceitual da obra de Euclides era 
assim analisado, com as restrigoes costumeiras: "A terra, capitulo 
muito tecnico, exigindo conhecimentos especializados, vocabulario 
inacessivel. Mas o "Homem" e a "A Luta" — e que estilo! — esses 
sim revelavam todo o genio impetuoso, escultorico e literario de Eu- 
clides. Apos a versatilidade desenvolta do examinando, com indul- 
gencia o velho conhecedor do espirito humano perguntava serena- 
mente: "6 rapaz! Tu leste mesmo os "Sertoes"? Constrangidos, mas 
vencidos pela honestidade intelectual, a resposa era uniforme e una- 
nime: "nao"! 

O novo Convenio Escolar, cujo texto foi redigido em lingua por- 
tuguesa, da qual se fala cotidianamente no Brasil, levantou uma se- 
rie de objegoes que poderao ser clara e distintamente, articuladas 
em virtude dos pronunciamentos, entrevistas e artigos subscritos. 
Singular coincidencia assinala a vinculagao partidaria, de sistemati- 
ca rejeigao aos propositos do governo, daqueles que se pronuncia- 
ram contra o referendum do novo Convenio. Pretendemos, entao, 
examinar, a titulo de simples contribuigao ao estabelecimento e de- 
bate de um dos mais empolgantes problemas atuais, as objegoes sus- 
citadas contra o novo Convenio Escolar, 
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As objegoes poderao, a luz das reiteradas e repetidas criticas 
ao novo Convenio Escolar, ser assim classificadas: a) o novo Con- 
venio sacrifica o programa de construgoes escolares no municipio 
da Capital, e que constitui o problema fundamental; b) o novo Con- 
venio transfere para o municipio os encargos financeiros totais da 
manutengao do ensino pre-primario e primario na Capital, o que 
significa um onus insuportavel para as finangas municipais; c) o 
novo Convenio excluiu o ensino secundario e o profissional (que 
nunca foi acolhido em convenio algum entre o Estado e o Munici- 
pio); d) o novo Convenio excluiu os parques infantis e bibliote- 
cas; e) o novo Convenio estabelece a dualidade de ensino publico 
pre-primario e primario na Capital; finalmente, que o Convenio 
anterior ainda em vigencia, assegura plena solugao dos problemas 
de ensino na Capital. Tais objegoes colhidas com rigor dos pronun- 
ciamentos publicos, sao respondidas pela simples leitura do Conve- 
nio. Mas como o velho Machado de Assis recomenda que ate as re- 
ticencias devem ser explicadas expositivamente para melhor escla- 
recer o arguto entendimento humano, tentaremos, com os dados es- 
tatisticos e financeiros de que dispoe a administragao municipal, 
analisa-las suscintamente. 

Vejamos, em primeiro lugar, a primeira objegao e a mais pres- 
tigiosa: o colapso anunciado no programa de construgoes. O pri- 
meiro Convenio Escolar, firmado em 1943, dispunha, em seu artigo 
2.° "que o Municipio empregara pelo menos 68% da importancia to- 
tal prevista no artigo 1.° (10% da renda tributaria do Municipio) 
na construgao, compra, adaptagao, restauragao e conservagao de ter- 
renes e predios escolares para o ensino primario ou para institui- 
goes auxiliares deste, na area da capital". Como foi aplicada esta 
dotagao? Construiram-se grupos escolares com estes recursos vin- 
culados a porcentagem fixa? a resposta esta nos proprios orgamen- 
tos municipais. As dotagoes atribuidas ao ensino, pelo Convenio a 
que nos reportamos, — 10% da renda tributaria do Municipio e dos 
quais 68% vinculados a predios escolares para o ensino primario — 
que foram assim consumidos na manutengao do Departamento de 
Cultura da Municipalidade, cujas despesas oneraram, respectiva- 
mente, 7,7% da dotagao total do ensino primario em 1944, 8,2% no 
orgamento de 1945 e 8,0% no orgamento de 1946, quando entao foi 
promulgada a Constituigao Federal que inovou a materia, exigindo 
um novo convenio escolar. Veem-se, pois, que as dotagoes atribui- 
das especificamente a construgoes de grupos escolares foram inva- 
didas para atender aos encargos de manutengao do Departamento 
Municipal de Cultura. Imposta a revisao do Convenio, entao firma- 
do, em 1943, em virtude a superveniencia da nova Constituigao Fe- 
deral que elevou para 20% da renda tributaria dos municipios as 
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dotagoes vinculadas ao desenvolvimento e manutengao do ensino — 
e as administragoes municipais de 47, 48 e 49 largamente desenvol- 
veram o programa de construgoes apenas para nao dar feigao apo- 
logetica a este assunto e que as citamos — foi entao! celebrado o con- 
venio de 1949 e que ainda esta em vigor, fiste Convenio, em sua 
clausula segunda, estabelece a porcentagem de 72% do total de 20% 
da renda tributaria do municipio (artigo 169 da Constituigao Fe- 
deral) "na construgao, aquisigao, adaptagao, restauragao e conser- 
vagao dos imoveis destinados ao ensino pre-primario, secundario, 
especializado e instituigoes auxiliares do ensino primario, dentro 
das divisas do municipio, inclusive na aquisigao do mobiliario e ins- 
talagoes para os novos edificios". A inovagao foi, entao, substancial, 
pois elevou a 72% a dotagao para as construgoes escolares, e nao 
mais sobre 10% da renda tributaria do municipio, mas sob re 20% 
dos tributes municipais, incluindo, entretanto, o ensino secundario 
e o especializado, definindo este no seu texto. Com este novo ins- 
trumento, as administragoes municipais de 50, 51 e a do presente 
exercicio puderam prosseguir no largo programa de construgoes es- 
colares no municipio da capital. E tal dotagao superou as possibili- 
dades administrativas pois os seus saldos se acumularam no tesouro 
municipal, acentuando-se, no crescimento vegetative da propria do- 
tagao, a distancia entre os seus indices e a sua aplicagao. E cerca de 
setenta milhoes de cruzeiros, dos exercicios passados, aguardam a 
sua aplicagao em predios escolares em nosso municipio! Somem-se 
a estas verbas remanescentes a dotagao do presente exercicio — 
72% dos 20% da renda tributaria municipal — de cento e cinqiien- 
ta milhoes de cruzeiros e veremos as disponibilidades para constru- 
goes escolares que serao acrescentadas as dotagoes do novo conve- 
nio escolar. E o novo convenio? Reduz tal dotagao? Sacrifica mes- 
mo o programa essencial de construgoes? Provocara o colapso da 
chamada infra-estrutura do ensino public© pre-primario e primario 
do municipio da capital? 

Ora, de acordo com as pesquisas objetivas realizadas pela Co- 
missao Executiva do Convenio Escolar, em cooperagao com as auto- 
ridades escolares do Estado, o municipio necessita, para a cobertu- 
ra total de edificios escolares, de cerca de 120 grupos escolares, eli- 
minando, assim, o desastrado tresdobramento do periodo escolar. 
Tais unidades — valemo-nos aqui dos calculos insuspeitos do emi- 
nente prof. Almeida Junior, do Conselho Nacional de Educagao — 
exigirao 450 milhoes de cruzeiros. O novo convenio escolar atende- 
ra a tais encargos? Falecerao recursos para esta empreitada, agra- 
vada no presente pela incuria dos administradores do passado ain- 
da recente — O novo convenio que diz? A sua clausula segunda as- 
sim reza: "Da importancia total prevista na clausula anterior (20% 
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da renda tributaria do Municipio) o Municipio aplicara; a) 60% na 
construgao, aquisigao, adaptagao, conservagao e locagao de imoveis 
destinados aqueles graus e especialidades de ensino (pre-primario, 
primario, vocacional, primario rural e para anormais) inclusive na 
aquisigao de mobiliario e instalagoes para os novos edificios". Re- 
duzindo o deficit de construgoes escolares, pois o Municipio tem 
construido bravamente, foi reduzida a dotagao? Absolutamente nao. 
fistes 60% equivalem a mais, em recursos, do que os 72% do atual 
convenio, pois o crescimento da renda tributaria municipal, apenas 
neste exercicio, ja assegurou dotagao maior para os encargos de 
construgoes escolares. Preliminarmente, pois, nao houve redugao 
de um real para o programa de construgoes. Antes ao contrario, tal 
dotagao foi ainda acrescida das disponibilidades aplicadas em constru- 
goes para o ensino secundario e estas — e nossa opiniao -— devem 
onerar o Estado e nao o Municipio cujos problemas de ensino prima- 
rio ainda nao estao definitivamente resolvidos. Observe-se, ainda, 
que a clausula decima quarta do novo convenio nao desobriga o Es- 
tado de consignar, em seus orgamentos, as verbas habituais a constru- 
gao, aquisigao e reformas de predios escolares para o ensino prima- 
rio, no Municipio da Capital. Em numeros redondos, pois, — mais 
inteligiveis... — dispora o Municipio, com o novo convenio escolar, 
de oitocentos e vinte milhoes de cruzeiros, em cinco anos, despreza- 
dos ainda as margens de acrescimo em virtude da elevagao constante 
da renda tributaria. Esta importancia assim se desdobra: setenta mi- 
lhoes do fundo remanescente nao aplicado em construgoes, cento e 
cinqiienta milhoes do presente exercicio e seiscentos milhoes dos qua- 
tro anos restantes da vigencia atribuida ao novo convenio. Virtual- 
mente, pois, o dobro exigido para a cobertura total do deficit, aten- 
dendo ainda ao crescimento da populagao escolar. "Recursos nao fal- 
tam", como afirmou o conferencista sr. Jose Amadei cujas declara- 
goes, na Semana dos Menores, de que 120.000 criangas estao sem es- 
colas em Sao Paulo impressionou algo os nossos educadores. Mas 
que nao conferem, felizmente, com o censo escolar promovido pela 
entao presidente da Comissao Executiva do Convenio Escolar, o mes- 
mo sr. Jose Amadei com a cooperagao da Secretaria de Educagao do 
Estado, e que, em comunicagao oficial ao sr. Prefeito, acusa uma po- 
pulagao, em idade escolar, e sem escolas, no Municipio da Capital, 
que nao atinge 25 mil criangas! Assim, pensamos que a primeira ob- 
jegao — o ja, famoso colapso das construgoes escolares — nao e pro- 
priamente uma objegao: sera, em breve, um problema para as admi- 
nistragoes futuras que terao de revisar novamente este item do con- 
venio para dar nova destinagao aos saldos que se acumularao nas 
rubricas do chamado Fundo do Convenio Escolar. 
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II 

Em nota anterior examinamos a primeira objeQao contra o no- 
vo Convenio Escolar firmado entre o Governo do Estado e a Pre- 
feitura da Capital e cujo referendo, dos respectivos orgaos legislati- 
ves, ja foi solicitado. Vimos que a apreensao que assaltou alguns es- 
piritos — espiritos de toda natureza — relativamente ao programa 
de construgoes escolares nao tem razao de ser. Poderao mesmo, a 
vista dos elementos financeiros existentes e previstos para a cober- 
tura das deficiencias, no municipio de Sao Paulo, de edificios esco- 
lares, acusar a atual administragao municipal de liberal e generosa, 
pois assegurou o dobro das dotagoes necessarias para as construgoes 
escolares do ensino pre-primario, primario e suas instituigoes auxi- 
liares. Entretanto, enfrentando o problema do grupo escolar do pre- 
dio, materialmente falando, para substituir galpoes que nem sequer 
como solugao de emergencia devem ser tolerados, e voltarmos a do- 
cencia primaria de periodo normal, — um dos fatores da grandeza e 
da tradigao de excelencia de nosso ensino — o novo Convenio Esco- 
lar foi previdente e atribuiu larga margem de dotagao orgamentaria 
para construgoes. 

Examinemos, agora, a segunda objegao. A rigor, nem deviamos 
usar da palavra objegao. E' pertinente nos dominios da logica, mas 
impropria e inadequada onde apenas faltou a simples leitura do tex- 
to do novo Convenio Escolar. Afirma-se, por exemplo, que o novo 
Convenio transfere para a responsabilidade financeira do municipio 
os encargos da manutengao do ensino publico pre-primario e prima- 
rio na capital. Serao, entao, aposentadorias, sextas partes de venci- 
mentos, montepios, gratificagoes de magisterio e todos os demais en- 
eargos do pessoal administrative que, inapeladamente, "sangrariam" 
o tesouro municipal. Mas que diz o texto do novo Convenio? Leia- 
mos o texto, como os bandeirantes, — na frase de alguem, liam o tex- 
to do Tiete, para compreender o itinerario a que nos leva o novo acor- 
do de ensino entre o Estado e o Municipio. A clausula segunda do 
novo Convenio, em sua letra "b", assim dispoe; "30% serao aplica- 
dos na manutengao e desenvolvimento do ensino pre-primario, pri- 
mario, vocacional e especializado". Estes 30% oneram, nos termos da 
propria clausula (nao a transcrevemos literalmente apenas para su- 
gerir a sua leitura aos interessados) os 20% da dotagao total vincula- 
da ao ensino — 215 milhoes no atual orgamento do Municipio — por 
forga do artigo 169 da Constituigao Federal. Ora, a manutengao do 
snsino publico pre-primario e primario, na capital, sob a responsabi- 
lidade do Estado, custa 290 milhoes de cruzeiros no exercicio cor- 
rente. Como, pois, poderia o municipio pagar todo o professorado e 
o pessoal administrativo com aqueles 30% de uma dotagao de 215 mi- 
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Ihoes de cruzeiros no orgamento municipal de 1952? Bastaria a sim- 
plicidade de uma operagao aritmetica — uma modalidade numerica 
da Sancta Simplicitas — para revelar aos opositores do novo Conve- 
nio que nao e realmente bem claro que o municipio, aceitando o en- 
cargo de manutengao equivalente a 30% de 215 milhoes de cruzeiros, 
isto e, cerca de 70 milhoes de cruzeiros, possa com estes recursos li- 
mitados por um teto expresso, pagar as folhas de pagamento de pro- 
fessorado e da administragao escolar, na capital, que somam a 290 
milhoes de cruzeiros! Ve-se logo, que nao pode, nao pode, nao pode, 
nao pode, nao pode... 

O Municipio limitou, assim, os seus encargos de manutengao a 
30% sobre os 20% da renda tributaria — 215 milhoes no orgamento 
municipal vigente. Ha, isso sim, o consenso do municipio de aceitar 
encargos parciais do ensino na capital. E por que nao? Nao recebeu 
o municipio o imposto predial, em 1935? Nao foi adjudicado ao or- 
gamento municipal o imposto de industria e profissoes pelos consti- 
tuintes de 46? Nao foram atribuidas as finangas municipais as quo- 
tas do imposto federal de renda? Somente o imposto predial e o de 
industria e profissoes perfazem, no orgamento vigente da Munici- 
palidade de Sao Paulo, 50% da sua renda tributaria. E quais os ser- 
vigos que o municipio recebeu? Nenhum. Nem mesmo os tipicos ser- 
vigos municipais, como policiamento, aguas e esgotos (que e servigo 
remuneratorio), o corpo de bombeiros, etc. continuaram ainda sob a 
administragao do Estado. Assim, o principio firmado, no novo Con- 
venio Escolar, e de que o municipio deve contribuir para a manuten- 
gao do ensino publico primario, pois a propria Constituigao Federal 
dispoe que 20% das rendas tributarias dos municipios devem ser apli- 
cadas na manutengao e desenvolvimento do ensino. E ensino, para 
o legislador constituinte, e o ensino formal, institucionalizado na es- 
cola e suas agendas auxiliares, e num pais como o nosso, primacial- 
mente, o ensino primario. De resto, nao se trata de debilitar a vida 
financeira dos negocios municipais, cortando grosso nos orgamentos 
para aplicar no ensino. E' o simples cumprimento de um dispositive 
constitucional, regulamentado por intermedio de convenios bi-late- 
rais. Ou se gasta no ensino, como comanda a Constituigao da Repu- 
blica, ou se acumulam os saldos na caixa-forte do municipio. Sao 
verbas intransferiveis, inaplicaveis a outras iniciativas e por isso 
mesmo ficaram "congeladas" no chamado Fundo do Convenio Escolar. 

Mas voltemos ao fulcro da questao. Transfere mesmo o novo 
Convenio Escolar a responsabilidade financeira do aparelhamento 
do ensino publico pre-primario e primario, na capital, para o mu- 
nicipio? Vejamos, para a completa elucidagao, a clausula 12a. do 
novo Convenio. Convem que a transcrevamos, na Integra, pois o 
ouvido ainda e um dos mais prediletos veiculos de informagao. "A 
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Comissao Educacional — diz, no seu inteiro teor a clausula 12a.: 
"Alem das fungoes ja discriminadas, apresentara aos Executives Es- 
tadual e Municipal, no prazo de 12 meses, pianos relatives a garan- 
tia de acesso aos professores estaduais do interior as escolas do mu- 
nicipio da capital, bem como sobre a transferencia do sistema esco- 
lar primario do Estado, na capital, para a Prefeitura do Municipio, 
dentro do prazo da vigencia deste Convenio, assegurada a garan- 
tia de acesso acima referida". 

Logo, o Convenio firmou o principio da municipalidade pro- 
gressiva do ensino publico primario, mas para a sua exequibilidade 
tomou, na clausula citada, todas as cautelas recomendadas pela pru- 
dencia e bom senso em assunto de tal magnitude. Ao contrario do 
radicalismo de que o acusam, sem o ler, e um Convenio ate timido, 
pois institui uma comissao especializada para estudar os pianos de 
transferencia. Transferencia que so se efetivara atraves de uma le- 
gislagao complementar, bi-lateral, e decorrente (das conclusoes a 
que culminarem os estudos de que esta incumbida a Comissao Edu- 
cacional integrada por representagao do Estado e do Municipio. E', 
pois, sob este aspecto, um Convenio normative mas que exige a 
complementagao legislativa necessaria a plenitude de sua efetivi- 
dade. Aprovado o Convenio nao esta transferido o sistema de en- 
sino publico primario do Estado para o Municipio, mas sim institui- 
da a Comissao especial para, no prazo determinado, apresentar as 
suas conclusoes sobre os pianos de transferencia que, se entao apro- 
vados pelos respectivos executives, serao, a seu tempo, convertidos 
em projetos de lei para a apreciagao final dos legislatives. E estes 
pianos, no proprio texto do Convenio, obedecerao a tres fundamen- 
tais normas: a) A transferencia do aparelhamento de ensino deve 
ser executada no espago de cinco anos; b) Deve estar assegurado o 
acesso de professores do interior as escolas municipais da capital; 
e finalmente, c) Sob o aspecto financeiro, o teto ja esta firmado nos 
30% da clausula segunda, suscetivel, e verdade, de remanejamento, 
nos termos da clausula 4a., mas mediante aprovagao dos poderes 
legislatives competentes. E a contribuigao do Municipio a manutengao 
do ensino primario estadual na capital, enquanto nao se processar a 
transferencia prevista, esta definida na clausula 7a. no valor de 50 mi- 
Ihoes de cruzeiros, e ainda assim mesmo correndo por conta dos 
mesmos 30% de manutengao da clausula segunda, e no orgamento 
atual por conta dos recursos acumulados. E, finalmente, a clausu- 
la 13a. e, entao, decisiva, pois afirma no "caput" textualmente que 
"o Estado se obriga a manter o pessoal docente e administrative 
necessario ao bom desempenho dos servigos do ensino estadual pri- 
mario atualmente existente no Municipio da capital". 
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Assim chegamos ao fim da segunda confusao, isto e, objegao. 
Quando a Comissao Educacional concluir os seus pianos, mediante a 
aprovagao do Convenio cuja apreciagao foi solicitada aos Legislati- 
ves do Estado e do Municipio — se esta nova politica educacional 
merecer a aprovagao dos nossos legisladores — entao sera a ocasiao 
oportuna de discutir a legislagao especial necessaria a transferencia 
da rede de ensino primario do Estado para o Municipio. 



ANEXO N.0 15 

CONV^NIO ESCOLAK (*) 

Eunice Breves Duarte 

Em 1943, per forga do Decreto-Lei 13.440, de 30 de Junho, nas- 
na o primeiro Convenio Escolar, celebrado entre o Estado e o Mu- 
licipio, que estaria fadado a constituir, alguns anos depois, verda- 
leira instituigao educacional. 

Estabelecido, tendo em vista a necessaria participagao do Mu- 
nicipio na solugao do problema do ensino, um dos mais series de 
lossa terra, consolidou-se em fins de 1948, quando, sob a presiden- 
na do Eng. Jose Amadei, foi constituida a sua comissao executiva, 
mcarregada de prosseguir na execugao do Convenio, "na parte re- 
[ativa a localizagao, compra, construgao, adaptagao e reforma de 
predios para funcionamento de grupos escolares, escolas rurais pri- 
marias e instituigoes auxiliares do ensino primario". 

Em 1949, antes de se articularem os termos do 2.° Convenio, 
procurou aquela Comissao estudar e classificar, numa ordem de ur- 
gencia, todas as carencias do nosso ensino. Fizeram-se levantamen- 
tos, processaram-se tabulagoes, tudo sob o maior rigor cientifico, o 
que nem sempre caracteriza as nossas realizagoes publicas, ou par- 
ticulares, para concluir-se dever encabegar, como 1.° elemento de 
uraa lista de necessidades, a falta absoluta de predios proprios pa- 
ra o funcionamento de escolas. Partindo dessa afirmativa, indagou- 
se qual o tipo de escola em estado de maior precariedade e a res- 
posta foi a escola primaria e suas instituigoes auxiliares. 

Nada mais impedia se tragassem as diretrizes, que deveriam 
nortear um piano de realizagoes num sentido determinado. E fo- 
ram consubstanciadas no texto mesmo desse 2.° Convenio, publica- 
do na Integra, no "Diario Oficial" de 26-8-50, e ratificado, sem res- 
trigoes pelo Estado e pelo Municipio, num gesto de compreensao e 
de inteligencia, pois, em se tratando de materia exaustivamente es- 
tudada por tecnicos de competencia comprovada, qualquer altera- 

(*) Publicado na revista Anhembi — Ano III — N.0 35 — Vol. XII — Ou- 
tubro de 1953 — pgs. 281 a 289. 
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gao poderia determinar quebra de equilibrio no todo e inversao de 
valores, todos eles suficientemente ponderados e definitivamente 
classificados. 

Sao as suas clausulas principals: 

I — O Municipio da Capital, de acordo com o disposto 
no artigo 169 da Constituigao Federal e no artigo 79 da Lei 
Estadual n.0 1, de 18 de Setembro de 1947, aplicara, anual- 
mente, 20% (vinte por cento) de sua renda total resultan- 
te de impostos na manutenQao e desenvolvimento do en- 
sino. 

II — Da importancia total prevista na clausula ante- 
rior o Municipio aplicara: 

1 — 72% (setenta e dois por cento) na construgao, aqui- 
sigao, adaptagao, restauragao e conservagao dos imoveis 
destinados ao ensino pre-primario, primario, secundario, 
especializado e instituigoes auxiliares de ensino primario, 
dentro das divisas do municipio, inclusive na aquisigao de 
mobiliario e instalagoes para os novos edificios e nas des- 
pesas da Comissao Executiva a que se refere a clausula 
setima. 

2 — 23% (vinte e tres por cento) na manutengao das 
instituigoes auxiliares do ensino primario e auxilios as es- 
colas primarias e instituigoes auxiliares destas. 

3 — 5% (cinco por cento) no servigo da Caixa Escolar, 
com emprego na Capital. 

III — As importancias destinadas ao ensino primario 
e instituigoes auxiliares deste, para os fins especificados 
no item 1 da clausula segunda nunca serao inferiores a 
80% (oitenta por cento) da importancia total reservada ao 
mesmo item. 

IV — Para efeito deste Convenio sao considerados: 
1 — ensino especializado: o rural, o pre-vocacional, o 

vocacional, o de anormais e o secundario; 
2 — instituigoes auxiliares do ensino primario; as bi- 

bliotecas e parques infantis, os servigos de assistencia me- 
dica, terapeutica e dentaria, de alimentagao supletiva, ci- 
nema educativo, parques recreativos, de desportos ou de 
educagao fisica, colonias de ferias desde que se destinem 
aos escolares de estabelecimentos de ensino primario ofi- 
cial e particular nao remunerado, registrado no Departa- 
mento de Educagao do Estado. 

Reorganizada, de acordo com o Decreto 1.145 de 30-5-50, do nos- 
so Executive Municipal, a parte administrativa dessa Comissao Exe- 
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cutiva do Convenio, entao instalada na Rua Gabriel dos Santos, 30, 
foram conservados todos os sens membros e mantido na fungao de 
presidente-orientador o Eng. Jose Amadei, o que repercutiu muito 
bem nos meios educacionais, onde aquele elemento esta sempre pre- 
sente, atraves do apoio real prestado sob as mais diversas forraas. 
A manutengao significava, ainda, o que nos parece de capital im- 
portancia, amor pela continuidade dos servigos publicos. Dai a nos- 
sa convicgao de ter nascido o Convenio Escolar sob um bom signo, 
que nos autoriza a prever, para um futuro proximo, uma paisagem 
tranquila, em que nao existam criangas abandonadas a promiscuida- 
de das ruas, que e a ante-camara da delinqiiencia e outras lesoes 
sociais. 

Examinadas as clausulas transcritas e as estatisticas existentes 
naquela data, sobre a populagao infantil em idade escolar (340.000 
aproximadamente) e sobre os predios destinados a Grupos Escola- 
res (70% m/m com instalagoes precarissimas), verificou-se que, fin- 
do o prazo de 5 anos e levado a efeito o piano tragado pela Comissao 
Executiva (construgao urgente de 100 novos Grupos pelo menos), 
teriamos praticamente regularizada a situagao das instalagoes do 
ensino primario; e, mais, as de suas Instituigoes Auxiliares. 

Subsidiariamente, o Municipio colaboraria, ainda, como se ve 
pelo item 2 da clausula II, durante o periodo da duragao do Conve- 
nio — 5 anos — na manutengao dessas Instituigoes. 

Como se infere da clausula III, circunscrevia-se, em grande par- 
te, a atividade do Convenio ao ensino primario, com o que nem to- 
dos concordavam, preferindo, a essa prioridade, uma agao global, 
que se iniciasse no Grupo Escolar e terminasse na Universidade. 

A nos nos pareciam acertados os seus termos, visto como somos 
partidarios de uma ordem de urgencia, quando estamos diante do 
imperative de resolver problemas varios, em que nao exista inter- 
dependencia obrigatoria. Alem de que se nos afigura ilogico des- 
viar-se mais o nosso interesse para o estudo secundario e superior, 
permitindo se avolume o numero de criangas sem escolas, o que 
significaria contribuir para aumentar o numero de adultos analfa- 
betos, nem sempre recuperaveis. Ha bem pouco tempo, segundo as 
estatisticas oficiais, eram 40.000 as criangas em idade escolar que 
nao conseguiram matriculas nas escolas primaria. 

Observada, pois, a ordem de urgencia e escalonadas as solugoes, 
iriam sendo alcangadas, uma por vez, numa coerencia sem desvios 
e num trabalho homogeneo sem faces divergentes, por isso mesmo, 
menos arduo e de maior rendimento. 

E os beneficios ja advindos com a atividade da Comissao Exe- 
cutiva do Convenio, iniciativa louvavel e digna de ser imitada por 
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outros Municipios, ciosos de seu patrimonio cultural, dispensam qual- 
quer ilustragao, porque e de todos conhecida a serie de predios e 
galpoes, que fez construir, amenizando sensivelmente a situagao de 
precariedade encontrada. 

E' de se notar, ainda, que na quase totalidade das construQoes, 
foi observada arquitetura funcional, atendendo aos mais modernos 
requisites exigidos, hoje, pela boa tecnica do ensino. 

E na analise do problema, esbarramos em outro angulo, que me- 
rece ser ventilado — e a municipalizaQao do ensino primario. 

Muito justamente se tem empenhado em demonstrar o Eng. Jose 
Amadei, em todas as suas conferencias e palestras sobre a situagao 
do ensino entre nos, o erro de tremendas conseqiiencias em que cai- 
riamos, se fossemos levados, hoje, a essa medida; e isto porque nao 
disporia o Municipio de verba suficiente para ampliar e elevar o ni- 
vel qualitativo do ensino primario, sendo-lhe possfvel, tao somente, 
conserva-lo no padrao em que o vem mantendo o Estado e isto com 
prejuizo de suas Instituigoes Auxiliares. 

Tendo, pois, se pronunciado uma autoridade, que dispoe de um 
contingente notavel de pesquisas e observagoes feitas "in vivo", su- 
perfluo seria qualquer outro argumento em favor da permanencia da 
Prefeitura, em observancia, alias, ao Convenio, a que nos reportamos, 
na posigao de colaboradora eficiente, capaz de proporcionar ao 
Estado o ambiente e material didatico indispensaveis a efetivagao do 
ensino naquelas modalidades previstas, restando-lhe complementa-lo 
com Instituigoes Auxiliares. De fato, sua atengao deveria voltar-se, 
essencialmente, para alem dos Parques e Bibliotecas Infantis e Cen- 
tre de Educagao Familiar e de Educagao Social, d Cinema Educative, 
as Colonias de Ferias, as Creches, as Escolas Maternais etc. e so em 
carater supletivo para o ensino formal e neste se salientam, as Esco- 
las Vocacionais, Profissionais e para deficientes fisicos e mentais. 
Com relagao a estas ultimas, seria realizada obra de recuperagao so- 
cial, que ja se esta fazendo esperar muito e cuja lacuna representa 
alheiamento a amargura e, muitas vezes, mesmo, a revolta de pais 
infelizes porque impossibilitados, diante da ausencia quase completa 
de Institutes Especializados, de proporcionar aos seus filhos defi- 
cientes educagao propria, que evite torna-los fatores negatives na so- 
ciedade em que vivem. nessa mosma sociedade inoperante e desin- 
teressada de uma questao, que tao fundamente Ihe diz respeito. 

Nesse sentido, justa e a citagao de duas tentativas relevantes, 
que nao ultrapassaram, entretanto, a intengao oportuna de seus au- 
tores: — na Prefeitura, um Projeto de Reestruturagao do Departa- 
mento de Educagao, Assistencia e Recreio, apresentado pela Secre- 
taria de Educagao e Cultura, em que se preve, alem de outras ati- 
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vidades, um Instituto Recuperador, para o ensino de deficientes fisi- 
cos e mentals, junto ao qual funcionariam Cursos de Especializagao 
para a Formagao de Professores; na Camara, o Projeto de lei 215, do 
ex-vereador Cid Franco, absolutamente coincidente, em tese, com o 
primeiro, na parte em que este trata da assistencia aos deficientes; 
e, mais recentemente, uma terceira tentativa, de carater restrito, e 
verdade, mas bem menos infeliz, pois que se encontra em fase de 
execugao. Consiste na organizagao isolada e a titulo precario de um 
1.° Nucleo Educacional para criangas surdas, com estrutura modes- 
ta. Apesar da singeleza da realizazgao, e-nos grato registra-la, por 
isso que constitui o primeiro passo para a solugao desse problema 
— o ensino para deficientes — de raizes tao velhas naquela propria 
Secretaria, onde ha tanto tempo vem sendo debatido. 

E quanto as demais Instituigoes Auxiliares, nao cuidou o Muni- 
cipio de sua organizagao, excegao feita aos Parques (e as integran- 
tes deles) e Bibliotecas Infantis, cuja criagao alias, se deu muito an- 
tes de 1948. Desconhecemos as razoes que levaram a Municipalidade 
a ignora-las, bem como a possibilidade de socializagao que oferecem. 
Citemos entre elas o Cinema Educativo, Arte e tecnica, em que to- 
das as magias sao possiveis e com o qual muitas deficiencias percep- 
tivas sao compensadas, lamentavelmente tern sido relegado, no Bra- 
sil, para um piano secundario, de onde o vem subtraindo a iniciativa 
particular. Elemento de alcance imprevisivel na difusao do conheci- 
mento, o mais dispar, e na fixagao de imagens reveladoras das tecni- 
cas mais avangadas, dos metodos de maior rendimento, dos perigos 
mais comuns e das riquezas menos valorizadas, o Cinema se proj eta 
em todos os setores da arte e da ciencia, constituindo tanto um ele- 
mento esclarecedor na sociologia, no estudo de usos e costumes de 
grupos sociais distintos, quanto um elemento criador na educagao, 
na recreagao educativa, atraves do qual se torna possivel fixar na 
crianga e, mesmo, no homem adulto, certos conceitos de assimilagao 
dificil, quando tentados por outros meios diversos da memorizagao 
visual. 

Dispondo o Convenio de verba propria para a execugao de peli- 
culas educativas, existindo na organizagao municipal, dentro da pro- 
pria Secretaria de Educagao e Cultura, uma Unidade especializada — 
a Secgao de Iconografia, do Departamento de Cultura — na feitura 
dessas fitas e impondo-se a utilizagao desse veiculo, capaz de gran- 
des conquistas no campo educativo-cultural, quer nos parecer neces- 
sario Ihe dispense o municipio a sua melhor atengao. 

Estavamos nesse pe, quando, em 25 de Janeiro do corrente ano, 
fomos surpreendidos com a publicagao de novo Convenio, elaborado 
com espirito nitidamente diferente do que inspirou o acordo esta- 
belecido em 1949. 
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Para bem examinarmos o novo Convenio, atualmente na depen- 
dencia da ratificagao do Legislative Estadual e do Municipal, toma- 
se precisa a sua transcrigao, pelo menos em parte. 

CLAUSULA PRIMEIRA — O Municipio da Capital de acordo 
com o disposto no artigo 169 da Constituigao Federal e no artigo 79, 
da Lei Estadual n.0 1 de 18 de Setembro de 1947, aplicara, anualmente, 
pelo menos 20% (vinte por cento) de sua renda total, resultante de 
impostos, na manutengao e desenvolvimento do ensino pre-primario, 
primario, vocacional, especializado e em atividades complementares 
dentro das divisas do Municipio. 

CLAUSULA SEGUNDA — Da importancia total prevista na 
clausula anterior o Municipio aplicara: a) 60% (sessenta por cento) 
na construgao, aquisigao, adaptagao, conservagao e locagao de imo- 
veis, destinados aqueles graus e especialidades de ensino, inclusive 
na aquisigao de mobiliarios e instalagoes para os novos edificios; b) 
30% (trinta por cento) na manutengao e desenvolvimento do ensino 
pre-primario, primario, vocacional e especializado; c) 5% (cinco por 
cento) na manutengao ou auxilio a servigos de assistencia aos esco- 
lares necessitados que freqiientam escolas municipais ou estaduais; 
d) 5% (cinco por cento) em instituigoes ou amparo a iniciativas e 
servigos de execugao e divulgagao cultural complementares ao en- 
sino. 

CLAUSULA TERCEIRA — Entendem-se por especializados, pa- 
ra os efeitos deste Convenio, o ensino primario rural e o ensino para 
anormais; e por instituigoes e iniciativas complementares do ensi- 
no: o cinema, radio, televisao, teatro, biblioteca e museu. 

CLAUSULA SETIMA — Por conta dos recursos previstos na 
Clausula Sexta do Convenio, de 28 de dezembro de 1949 e 1952 e da 
Clausula Segunda deste Convenio, nos demais anos de sua execugao, 
o Municipio contribuira com Cr$ 50.000.000,00 (cinqiienta milhoes 
de cruzeiros) anuais para auxiliar a manutengao do ensino primario 
estadual da Capital. 

CLAUSULA NONA — A partir da data da aprovagao deste Con- 
venio cabera a Prefeitura da Capital criar e manter as escolas ne- 
cessarias ao desenvolvimento do ensino primario do Municipio da 
Capital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — A Comissao Educacional, 
de que trata a Clausula Decima Primeira, alem de suas fungoes ja 
discriminadas, apresentara aos Executives Estadual e Municipal, no 
prazo de doze (12) meses, pianos relatives a garantia de acesso aos 
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piofessores estaduais do interior as escolas do Municipio da Capital, 
bem como, sobre a transferencia do sistema escolar primario do Es- 
tado, na Capital, para a Prefeitura do Municipio, dentro do prazo 
de vigencia deste Convenio, assegurada a garantia de acesso acima 
ref erido. 

Como se ve, nota-se desde logo, a exclusao de algumas ativida- 
des do ensino especializado e de quase todas as Instituigoes Auxilia- 
res de Ensino, que constavam no anterior, e a inclusao de outras ini- 
ciativas complementares, nele nao especificadamente previstas. En- 
tre as excluidas contam-se: no item ensino especializado — o pre- 
vocacional, o secundario e o rural excegao feita ao primario rural, no 
item instituigoes e iniciativas complementares do ensino — os par- 
ques infantis, os servigos de assistencia medica, terapeutica e den- 
taria, de alimentagao supletiva, parques recreativos, de desportos e 
de educagao fisica e colonias de ferias. Entre as incluidas no item 
instituigoes e iniciativas complementares do ensino — radio, televi- 
sao, teatro e museu. 

A redagao do item — ensino especializado — deu-lhe ambito mais 
restrito. No item instituigoes e iniciativas complementares do ensino 
primario, foram esquecidas aquelas Instituigoes, que segundo nosso 
ponto de vista, deveriam constituir, fundamentalmente a contribui- 
gao do Municipio no setor educacional. 

Explicam-se, entretanto, as restrigoes feitas, pela amplitude da- 
da as obrigagoes do Municipio em face do ensino primario, que pas- 
sara a ser de sua atribuigao exclusiva, como se verifica pelas clau- 
sulas IX e XII. E reside, precipuamente, nesta absorgao pelo Muni- 
cipio da responsabilidade de ministrar o ensino primario na Capital 
e no abandono em que ficaram as Instituigoes e Iniciativas comple- 
mentares dele, a grande falha deste ultimo Convenio, cujos termos 
nao atendem, e licita a afirmativa, as nossas realidades, porque es- 
tabelecem extemporaneamente a municipalizagao do ensino prima- 
rio, medida complexa e que so uma preparagao muito inteligente, 
a par de um desenvolvimento paralelo daquelas Instituigoes Auxi- 
liares poderia tornar positiva. 

Como argumento primordial na defesa da tese, que abragamos, 
por nos parecer firmada em razoes logicas, surge o fator economi- 
co, ja invocado linhas atras e que e, sem diivida, convincente. Se 
fizermos, entao, um estudo comparativo, tiraremos conclusoes bas- 
tante expressivas. 
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CONVfeNIOS 

ANTERIOR 

Verba 
20% sobre a renda total do Mu- 

nicipio. 

Dessa porcentagem; 

72% na construgao, aquisigao, 
adaptagao etc. de imoveis destina 
dos aos varies tipos de ensino pre- 
vistos; 

23% na manutengao das insti- 
tuigoes auxiliares de ensino pnma 
rio e auxilios as escolas primarias 
e instituigoes auxiliares destas; 

5% no Servigo de Caixa Esco- 
lar, com emprego na Capital. 

ATUAL 

Verba 
20% pelo menos, sobre a rerda 

total do Municipio. 

Dessa porcentagem: 

60% para a construgao, aquisi- 
gao, adaptagao etc., de imoveis aos 
varios tipos de ensino previstos; 

30% na manutengao e desenvol- 
vimento do ensino pre-primaiio, 
primario, vocacional e especiaiizarlo; 

5% na manutengao ou auxilio a 
servigos de assistencia aos escolares 
necessitados, que frequentam esco- 
las municipals e estaduais; 

5% em instituigoes ou amparo a 
iniciativas e servigos de execugao e 
divulgagao cultural complementares 
do ensino. 

Verifica-se que a porcentagem reservada, em 1949, para o de- 
senvolvimento das Instituigoes Auxiliares foi acrescida de mais 7% 
e destinada ao desenvolvimento do ensino pre-primario, primario, 
vocacional e especializado, passando, pois, a porcentagem prevista 
para o que era complemento, revigorada com o acrescimo de mais 
apenas 7%, a fazer face ao principal — o ensino em varias moda- 
lidades. 

Poder-se-ia contrapor o argumento de que o prazo estabelecido 
pelo proprio Convenio em sua Clausula XII e suficiente para per- 
mitir uma transigao lenta e, portanto, equilibrada. Contra esse, opo- 
riamos outro: o de que a observancia dos termos do ultimo Conve- 
nio obriga o esquecimento integral, ou quase, das principais Insti- 
tuigoes Auxiliares, em que se colocam em posigao de relevancia os 
Parques Infantis. Tal esquecimento obrigatorio, em razao do onus 
advindo do encargo de ministrar o ensino nas modalidades previs- 
tas, constituira hiato capaz de comprometer a educagao integral da 
crianga, que e o objeto educacional, a que devemos aspirar. Donde 
o prejuizo de ficar sob exclusiva responsabilidade do Municipio o 
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ensino primario na Capital, o que vem, mesmo, exorbitar o dispo- 
sitivo constitucional e a propria lei organica do Municlpio, que pre- 
coniza a participagao deste, nesse setor, em carater concorrente e 
supletivo. 

Parece-nos, em verdade, condenavel essa centralizagao, quando 
a atuagao concomitante do Estado e Municipio na educagao da crian- 
ga, possibilitaria proporcionar-lhe uma assistencia completa, em que 
seriam utilizados todos os elementos validos como fatores comple- 
mentares de educagao, sem contar a inviabilidade de se elevar o pa- 
drao de ensino, em relagao ao que vem sendo conseguido no Esta- 
do, dada a porcentagem prevista no Convenio, insuficiente, e, ainda, 
em nosso ponto de vista, dada a deficiencia das Instituigoes Auxi- 
liares, que pudessem entrosando-se com as unidades de ensino re- 
gular, prestar-lhes a colaboragao imp rescind! vel ao seu desejado 
aperfeigoamento. 

Isto posto, concretiza-se, claramente, a sintese de nosso pen- 
samento; para a obtengao de progresso verdadeiro na educagao de 
nossas criangas, impoe-se a organizagao de um sistema educacional 
de estrutura economico-didatica muito solida, em que todos os mo- 
dernos recursos educacionais sejam mobilizados racionalmente, ins- 
tituindo-se setores formats e complementares de educagao, que in- 
dependentes entre si, funcionem em harmonia, eis que da soma de 
todos os resultados parciais, alcangados isoladamente em face da 
crianga, e que aparecera o indice de aproveitamento, a influir na 
formagao de sua mentalidade, que sera tanto mais vigorosa quanto 
mais expressivos forem os meios empregados para impressionar-lhe 
os sentidos. 

E contra a nossa tese esta colocado o espirito — que orientou a 
feitura do atual Convenio, pois, quando somos pelas medidas de 
conjunto para a consecugao de um resultado global ponderavel, ele 
e pelas medidas unilaterais — instituigoes formats de ensino pres- 
cindindo, praticamente, da contribuigao das instituigoes auxiliares, 
quando a sua imprescindibilidade na educagao integral e ponto pa- 
cifico. 

E aqui cumpre indagar: se poderiamos imputar ao Convenio 
firmado em 1949 a falha de omitir o ensino superior, as artes, as 
letras, as ciencias etc., que poderiamos dizer se fosse ratificado este 
ultimo, cujas restrigoes sao tao mais desastrosas? 

E ja que se cogitou de alterar o Convenio de 1949, que se pro- 
ceda a uma alteragao judiciosa, reajustando-se o seu texto, sem 
quebra, entretanto, do seu espirito, a fim de que nao sofra solugao 
de continuidade o planejamento feito naquela epoca. 

Nao seria caso, por exemplo, de reservar para o Ensino em 
geral, uma porcentagem determinada e mais o Fundo do Convenio? 
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Dessa forma, poderia o munidpio apoiar as mais diversas Ins- 
tituigoes Educativo-Culturais, alem de ficar atendido plenamente o 
dispositive constitucional, que e de carater amplo — artigo 169 da 
Constituigao Federal. 

Com estas conclusoes, chegamos ao termino deste trabalho, que, 
e preciso se saliente, tern um so objetivo provocar o interesse, para 
um ajuste de tao profunda repercussao sobre a populagao infantil 
paulistana, de todos aqueles que, pela sua formagao cultural, ou 
pelas suas atividades, estejam direta, ou indiretamente ligados aos 
problemas de educagao. 



ANEXO N.0 16 

Lei 4.629 de 15 de margo de 1955. 

Fixa as normas para aplicagao das ver- 
bas municipais destinadas ao ensino. 

Artigo 1.° — As dotagoes destinadas ao ensino previstas nos ar- 
tigos 169 da Constituigao Federal e 79 da lei estadual n.0 1, de 17 de 
setembro de 1947, serao aplicadas ao municipio na conformidade se- 
guinte: 

a) 50 por cento na construgao, aquisigao, adaptagao, locagao e 
conservagao de imoveis destinados ao ensino primario, secundario, 
vocacional, medio e especializado e instituigoes auxiliares desses graus 
e especialidades de ensino, inclusive na aquisigao de mobiliarios e 
instalagoes para novos edificios; 

b) 26 por cento na manutengao das instituigoes auxiliares de 
ensino primario administradas pelo municipio ou escolas primarias 
que eventualmente venham a ser criadas por este, a titulo experi- 
mental; 

c) 4 por cento na manutengao ou auxilio ao ensino vocacional 
e tecnico profissional ou industrial mantido pelo Estado; 

d) 12,5 por cento na manutengao ou auxilio aos cursos prima- 
rios particulares e aos de ensino para portadores de deficiencias 
fisicas ou mentais nos termos das leis vigentes; 

e) 5 por cento na manutengao ou auxilio a servigos de assis- 
tencia aos freqiientadores de escolas primarias e instituigoes auxi- 
liares do ensino primario localizadas no municipio; 

f) 2,5 por cento no amparo a iniciativas de divulgagao cultu- 
ral complementares do ensino em geral de qualquer grau, median- 
te convenios competentes com instituigoes oficiais ou particulares. 

§ 1.° — Da importancia total referida na letra "a" serao reser- 
vados, anualmente 65 por cento ao ensino primario oficial, na con- 
formidade prevista. 

§ 2.° — Dos restantes 35 por cento da importancia prevista na 
letra "a", poderao ser aplicados ate 20 por cento em auxilio a ins- 
tituigoes particulares dos varios graus de ensino previstos nesta mes- 
ma clausula. 
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§ 3.° Da importancia total prevista na letra "e", serao desti- 
nados: 

a) 75 por cento na manutengao ou auxilio a servigos de assis- 
tencia aos frecpientadores de escolas primarias do Estado; 

b) 15 por cento aos servigos de assistencia aos freqiientadores 
das instituigoes municipals auxiliares do ensino primario e estabe- 
lecimentos de ensino primario que eventualmente venham a ser cria- 
dos pelo Municipio; 

c) 10 por cento aos servigos de assistencia aos freqiientadores 
de escolas primarias e instituigoes auxiliares do ensino particular. 

§ 4.° — Os saldos de cada verba, que se verificarem no fim do 
exercicio serao empenhados e escriturados em conta especial e re- 
servados como recursos a serem empregados nos exercicios seguin- 
tes obedecido rigorosamente o criterio percentual fixado neste artigo. 

Artigo 2.° — Fica o Executive autorizado a ceder ao Estado de 
Sao Paulo mediante termo em que se ressalve a obrigagao de devol- 
ve-los em bom estado de conservagao, pelo prazo de cinco anos pror- 
rogavel os edificios destinados ao funcionamento de escolas prima- 
rias, secundarias, do ensino medio e vocacionais que forem construi- 
dos por forga desta lei dos convenios que vierem a ser estabelecidos 
entre o Estado e o municipio. 

Artigo 3.° — Ao fazer a cessao prevista no artigo 2.° o municipio 
obtera do Estado o compromisso de utilizar para funcionamento de 
escola de grau previsto para cada caso, dentro de prazo razoavel, jus- 
tificada qualquer demora, os edificios entregues em virtude desta lei. 

Artigo 4.° — Para dar cumprimento ao disposto nas alineas "a" 
e "d" do artigo primeiro desta lei fica instituida a Comissao de Cons- 
trugoes Escolares, que funcionara diretamente subordinada ao pre- 
feito e sera dirigida por funcionario municipal, de sua livre escolha 
tf ndo como pessoal auxiliar servidores municipais para tal fim de- 
signados, na forma que for fixada em ato do Executive. 

Artigo 5.° — As despesas decorrentes da execugao da presente 
lei correrao por conta das verbas proprias do orgamento. 

Artigo 6.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 



ANEXO N.0 17 

LEI N.0 4.850, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1955. 

Dispoe sobre a aplicagao das verbas des- 
tinadas ao Ensino, e da outras providen- 
cias. 

JUVENAL LINO DE MATTOS, PREFEITO DO MUNIClPIO 
DE SAO PAULO, usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas por 
lei, fago saber que a Camara Municipal, em sessao de 9 de dezem- 
bro de 1955, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.° — As dotagoes destinadas ao ensino, previstas nos ar- 
tigos 169 da Constituigao Federal e 85 (antigo 79) da Lei Estadual 
n.0 1, de 18 de setembro de 1947, serao aplicadas no Municipio, a 
partir de primeiro de Janeiro de 1956, na conformidade seguinte: 

I — 57% (cinqiienta e sete por cento) na construgao, locagao, 
adaptagao, aquisigao, restauragao e conservagao de imoveis destina- 
dos ao ensino primario, secundario, vocacional, tecnico profissional 
ou industrial e especializado, dentro das divisas do Municipio, in- 
clusive na aquisigao de mobiliarios e instalagoes, e nas despesas da 
Comissao de que trata o artigo 3.° desta lei; 

II — 33% (trinta e tres por cento) na manutengao das institui- 
goes auxiliares do ensino primario administradas pelo Municipio e 
ao ensino vocacional e tecnico profissional; 

III — 5% (cinco por cento) na manutengao ou auxilio a servi- 
gos de assistencia aos freqiientadores de escolas primaHas e de ins- 
tituigoes auxiliares do ensino primario localizadas no Municipio; 

IV — 2% (dois por cento) no amparo a iniciativas de divulga- 
gao cultural complementares do ensino em geral, de qualquer grau, 
mediante convenios com instituigoes oficiais ou particulares; 

V — 3% (tres por cento) na manutengao ou auxilio as Escolas 
Primarias Particulares, registradas na Secretaria de Educagao e Cul- 
tura do Municipio, que tenham um minimo de 70 (setenta) alunos 
matriculados e que nao percebam outros auxilios ou subvengoes dos 
cofres publicos. 

§ 1° — Da importancia total prevista no item I, serao destinados: 
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a) — 65% (sessenta e cinco por cento) ao ensino primario ofi- 
cial; 

b) — 15% (quinze por cento) ao ensino secundario oficial e 
ao ensino particular sem fins lucrativos; 

c) —' 5% (cinco por cento) ao ensino vocacional, tecnico profis- 
sional ou industrial e especializado oficiais e ao ensino particular 
sem fins lucrativos; 

d) — 15% (quinze por cento) as instituigoes auxiliares do en- 
sino primario oficial, ao ensino particular de qualquer grau e es- 
pecialidade e suas instituigoes auxiliares, e as de ensino para por- 
tadores de deficiencias fisicas ou mentais. 

§ 2° — Da importancia total prevista no item III, serao des- 
tinados: 

a) — 70% (setenta por cento) na manutengao ou auxilio a ser- 
vigos de assistencia as Caixas Escolares de Escolas Primarias do 
Estado: 

b) — 20% (vinte por cento) ao servigo de assistencia aos fre- 
qiientadores de escolas municipals auxiliares e de ensino primario, 
que eventualmente venham a ser criadas pelo Municipio; 

c) — 10% (dez por cento) aos servigos de assistencia aos fre- 
qiientadores de escolas primarias e instituigoes auxiliares de ensino 
particular. 

§ 3.° — As despesas de funcionamento da Comissao menciona- 
da no artigo 3° serao atendidas proporcionalmente ao valor das 
quotas fixadas no paragrafo primeiro, nas quais se incluirao. 

§ 4.° — Os saldos de cada verba que se verificarem no fim do 
exercicio, serao empenhados e escriturados em conta especial e re- 
servados como recursos a serem empregados nos exercicios seguin- 
tes, obedecido rigorosamente o criterio percentual fixado neste ar- 
tigo. 

§ 5.° — As percentagens dos itens I a IV, deste artigo poderao 
ser modificadas, atraves das leis orgamentarias ou das que autori- 
zem a abertura de creditos adicipnais, fixados em 5% (cinco por 
cento) o limite maximo de flutuagao das quotas. 

Artigo 2.° — E' o Executive autorizado a ceder ao Estado de 
Sao Paulo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogavel, mediante ter- 
mo em que se ressalve a obrigagao de devolve-los em bom estado 
de conservagao, os edificios destinados ao funcionamento de escolas 
primarias, secundarias, vocacionais, tecnico profissionais, industrials 
ou especializadas, que forem construidas por forga desta lei. 

Paragrafo unico — Do termo de cessao a que se refere este ar- 
tigo devera constar, alem de outras condigoes julgadas bastantes pa- 
ra resguardar o interesse ao Municipio, o coibpromisso do Estado 
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utilizar, dentro de prazo razoavel e para o grau ou especialidade de 
ensino a que especificamente se destinem, os ediffcios constrindos 
nos termos desta lei. 

Artigo 3° — Para dar cumprimento ao disposto no item I, do ar- 
tigo 1.° desta lei, fica mantida a Comissao de Construgoes Escolares, 
a que se refere o artigo 4.°, da Lei n. 4.629, de 15 de margo de 1955, 
que funcionara diretamente subordinada ao Prefeito e sera dirigida 
por engenheiro de sua livre escolha, do quadro do funcionalismo mu- 
nicipal, tendo como pessoal auxiliar servidores municipais para tal 
fim designados, na forma que for fixada em ato do Executive. 

Paragrafo unico — VETADO. 

Artigo 4.° — VETADO. 

Paragrafo unico — VETADO. 

Artigo 5.° — No corrente exercicio, a Comissao de Construgoes 
Escolares e os demais orgaos aos quais incumbe a aplicagao das ver- 
bas destinadas ao ensino, desenvolverao suas atividades de acordo 
com as respectivas dotagoes orgamentarias. 

Artigo 6.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, aos 24 de dezembro de 
1955, 402.° da fundagao de Sao Paulo. 

O Prefeito 

a) JUVENAL LINO DE MATTOS 

O Secretario de Negocios Internes e Juridicos, 

a) Octavio Braga 

O Secretario de Finangas, 

a) Procopio Ribeiro dos Santos 

O Secretario de Educagao e Cultura, 

a) Joao Batista Gongalves Martins Accioli. 





ANEXO N.0 18 

DIVISAO DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 
SECgAO DE ADMINISTRA^AO IMOBILIARIA 

8 de Fevereiro de 1956. 

TfiRMO DE CESSAO DE USO E RESPONSABILIDADE 
Aos oito dias do mes de fevereiro de mil novecentos e cinqiienta 

e seis, nesta Capital, no edificio de n.0 722, 9.° (nono) andar, da rua 
Brigadeiro Tobias, onde esta instalada a Comissao de Construgoes 
Escolares, da Prefeitura de Sao Paulo, perante as testemunhas adian- 
te nomeadas e no final assinadas, para efeito de firmar-se o presente 
termo de cessao de uso e responsabilidade, compareceram, de um la- 
do, como cedente a Prefeitura Municipal de Sao 'Paulo, representada 
pelo Dr. Maury de Freitas Juliao, Presidente da Comissao de Cons- 
trugoes Escolares, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Muni- 
cipal, e de outro, como cessionario, o Governo do Estado de Sao 
Paulo, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Educagao, repre- 
sentada pelo Professor Solon Borges dos Reis, Diretor Geral do De- 
partamento de Educagao, daquela Secretaria de Estado, conforme 
expressa e oficial designagao feita por S. Excia., doutor Vicente de 
Paula Lima, Secretario de Estado dos Negocios da Educagao, con- 
forme ato publicado no Diario Oficial de dois do corrente. Perante 
as referidas testemunhas, foi dito pela cedente, Prefeitura Munici- 
pal de Sao Paulo, por seu representante, o seguinte: 1.°) que e pro- 
prietaria e legitima possuidora, livre e desembaragada de quaisquer 
onus ou responsabilidade, dos seguintes imoveis, ora identificados 
— por seus enderegos e denominagoes, que, em termo future que 
integrara o presente, serao individualizados, com areas e confron- 
tagoes, por elaboragao do Departamento Tecnico da cedente, convi- 
dado um representante do cessionario para acompanhar os trabalhos 
de individualizagao referida: 1) Grupo Escolar Murtinho Nobre — 
Rua Ouvidor Portugal n.0 1.782 — Vila Monumento; 2) Grupo Esco- 
lar Visconde de Itauna — Rua Silva Bueno — Ipiranga; 3) Grupo Es- 
colar Jcse Bonifacio — Rua Agostinho Gomes — Ipiranga; 4) Gru- 
po Escolar Sao Joao Climaco — Rua Dez — Ipiranga; 5) Grupo Es- 
colar Almirante Barroso — Rua Prof. Souza Barros — Jabaquara; 
6) Grupo Escolar Cesar Martinez — Avenida Indianopolis — Moema; 
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7) Grupo Escolar Martim Francisco — Rua Domingos Femandes — 
Vila Nova Conceigao; 8) Grupo Escolar Pedro Voss — Rua Dr. Bace- 
lar — Vila Clementino; 9) Grupo Escolar Isaltino de Melo — Rua 
Toninhas — Vila Campo Grande; 10) Grupo Escolar Aristides de 
Castro — Rua do Porto — Itaim; 11) Grupo Escolar Mario de An- 
drade — Rua Joaquim Nabuco — Brooklin; 12) Grupo Escolar Al- 
fredo Bresser — Rua Sumidouro — Pinheiros; 13) Grupo Escolar 
Brasilio Machado — Rua Moras — Vila Madalena; 14) Grupo Esco- 
lar Raul Fonseca — Rua Pedroso de Morais — Pinheiros; 15) Grupo 
Escolar Anhanguera — Rua Anastacio — Lapa; 16) Grupo Escolar 
Canute do Val — Rua Porto Carreiro — Barra Funda; 17) Grupo Es- 
colar Clovis Bevilacqua — Rua Daniel Cardoso — Bairro Siciliano; 
18) Grupo Escolar Reinaldo R. da Silva — Rua Botucudos — Vila 
Anastacio; 19) Grupo Escolar General Antonio Sampaio — Estrada 
de Itu — Quitauna; 20) Grupo Escolar Guilherme Kuhlmann — Lar- 
go da Lapa; 21) Grupo Escolar Marechal Bittencourt — Rua da Es- 
cola — Osasco; 22) Grupo Escolar Miss Browne — Rua Padre Chico 
— Vila Pompeia; 23) Grupo Escolar Portugal — Rua Ruth — Vila 
Escolastica; 24) Grupo Escolar Jose M. Boanova — Rua Peribebuf — 
Vila Leopoldina; 25) Grupo Escolar Frei Gaspar da Madre de Deus 
— Avenida Eulalio Carvalho — Presidente Altino; 26) Grupo Esco- 
lar Romeu de Morais — Rua Toneleros — Vila Ipojuca; 27) Grupo 
Escolar Pedro I — Rua Faustolo — Agua Branca; 28) Grupo Esco- 
lar Barao Homem de Mello — Rua Alfredo Pujol — Santana; 29) 
Grupo Escolar J. Carlos Dias — Rua Vichi — Vila Baruel; 30) Grupo 
Escolar Almirante Visconde Inhauma — Rua Ponta Grossa — Man- 
daqui; 31) Grupo Escolar Paulo Setubal — Rua Ercilia — Vila Santa 
Maria; 32) Grupo Escolar Piqueri — Rua Antonio de Proenga — Vila 
Bonilha; 33) Grupo Escolar Prudente de Morais — Avenida Tiraden- 
tes — Luz; 34) Grupo Escolar Toledo Barbosa — Rua Maria Candida 
— Carandiru; 35) Grupo Escolar Visconde de Taunay — Avenida 
Thomaz Edison — Bairro do Limao; 36) Grupo Escolar Suzana de 
Campos — Rua Onze — Perus; 37) Grupo Escolar Joaquim Nabuco 
— Travessa Graciano Altieri — Vila Espanhola; 38) Grupo Escolar 
Vila Nova Cachoeirinha — Rua Maracaia — Sitio Casa Verde; 39) 
Grupo Escolar Expedicionario Brasileiro — Rua Florineia — Agua 
Fria; 40) Grupo Escolar Pedro Alexandrino — Avenida Mazzei — 
Vila Mazzei; 41) Grupo Escolar Alvares Azevedo — Rua da Estagao 
— Itaquera; 42) Grupo Escolar Coronel Pedro Arbues — Rua Lucin- 
da — Barreto — Vila Manchester; 43) Grupo Escolar Bernardo 
R. Nogueira — Rua Paranhos — Vila Talarico; 44) Grupo Escolar 
Frederico Steidel — Rua Dois — Vila Carrao; 45) Grupo Escolar Joao 
Teodoro— Rua Joaquim Marra — Vila Matilde; 46) Grupo Escolar 
Orvile Derby — Rua Quarenta — Vila Formosa; 47) Grupo Escolar 
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Pedro Taques — Rua Princesa Isabel — Guaianazes; 48) Grupo Es- 
colar Ascanio de A. Castilho — Avenida Lider — Itaquera; 49) Gru- 
po Escolar Mario Reis — Estagao XV de Novembro — Itaquera; 50) 
Grupo Escolar Carlos Escobar — Rua Honorio Maia — Tatuape; 51) 
Grupo Escolar Erasmo Braga — Rua Maria Eugenia, — Tatuape; 52) 
Grupo Escolar Pandia Calogeras — Travessa Paes de Barros — Moo- 
ca; 53) Grupo Escolar Teodoro de Morais — Avenida Regente Feijo 
— Agua Raza; 54) Grupo Escolar Monsenhor Passalacqua — Rua Dr. 
Heladio — Vila Esperanga; 55) Grupo Escolar Gabriel Ortiz — Rua 
Vinte e Um de Abril — Belem; 56) Grupo Escolar Edu Chaves — 
Avenida Bartolomeu de Gusmao — Vila Mangalot; 57) Grupo Es- 
colar Alberto Torres — Butanta; 58) Grupo Escolar Otavio Monteiro 
de Castro — Vila Mangalot; 59) Ginasio Santo Amaro — Rua Cer- 
queira Cesar, esquina rua Campos Sales; 60) Ginasio Otavio Mendes 
— Rua Voluntarios da Patria — Santana; 61) Ginasio da Penha — 
Rua Padre Benedito Camargo; 2.°) — e, tambem, senhora e legitima 
possuidora de todo, ou parte do mobiliario, material didatico, clini- 
co, utensilios, acessorios e instalagoes existentes nos predios referi- 
dos, conforme levantamento que sera feito em ato posterior por um, 
ou mais de um representante da cedente e por um, ou mais de um 
representante do cessionario, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
dias contados da assinatura deste termo. Este inventario passara a 
fazer parte integrante deste documento, ora assinado. 3.°) — A ces- 
sao, que se avenga, na conformidade da Lei Municipal n.0 4 850, de 
24 de dezembro de 1955, mantem e consagra a finalidade e condigoes 
em tal diploma previstas, notadamente as que se preveem em seu ar- 
tigo 2.° e respectivo paragrafo. 4.°) — E' de natureza precaria e 
gratuita a presente cessao, prorrogavel, mediante novo termo em 
que se conservem as mesmas obrigagoes para o cessionario, no sen- 
tido de utilizar ditos imoveis e demais materiais constantes do le- 
vantamento referido no n.0 2 deste termo para a destinagao que tern 
nesta data. 5.°) — Pica estabelecido que nenhuma modificagao de 
estrutura seja de acrescimo, seja de diminuigao ou de transforma- 
gao, podera ser feita, nos predios ou instalagoes, sem previa e escrita 
autorizagao da cedente. 6°) — O material constante do levantamen- 
to a que se refere o n.0 2 deste termo, fica vinculado, no que respeita 
a seu uso, pelo cessionario, a cada imdvel onde se encontra, salva 
expressa autorizagao da cedente, nao podendo ter outra destinagao 
a nao ser aquela aqui consagrada: educacional e para assistencia es- 
colar. 7.°) — Precedendo autorizagao da cedente, a destinagao espe- 
cifica dos predios, objeto do presente termo, podera ser alterada por 
solicitagao fundamentada do cessionario, respeitada sempre a sua fi- 
nalidade de ministragao do ensino. 8.°) — Nos predios ora cedidos 
podera a cedente manter permanentemente servigos de zeladoria, mes- 
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mo durante o periodo diumo, em que funcionarem as unidades es- 
colares do cessionario, ressalvada a unidade e autonomia da diregao 
do estabelecimento de ensino instalado no predio. 9.°) — Cumpre 
ao cessionario a conservagao do predio, com todas as suas perten- 
gas e acessorios, bem como a conservagao do material a inventa- 
riar-se, obrigando-se, outrossim, o mesmo cessionario a devolver uns 
e outros, ou uns ou outros na forma prevista em lei. Pelo cessiona- 
rio, por seu representante, foi dito expressamente que concordava 
com todas as condigoes e clausulas constantes deste ato, prometen- 
do cumpri-las e respeita-las na sua mais perfeita inteireza. Por es- 
tarem certos e ajustados assinam este termo, perante as testemu- 
nhas abaixo qualificadas. E. T. a) A unidade escolar mencionada 
com o numero 19 (dezenove) deste termo e a seguinte: Grupo Es- 
colar General Antonio Sampaio — Estrada de Itu — Itaquera, digo 
Quitauna. b) a unidade escolar mencionada com o numero 56 (cin- 
qiienta e seis) neste termo e a seguinte: onde se le Vila Mangalot, 
leia-se Parque Edu Chaves. as) Maury de Freitas Juliao — Solon 
Borges dos Reis — Testemunhas: — Professor Dirceu Ferreira da Sil- 
va, brasileiro, casado, professor publico domiciliado e residente a 
rua Machado de Assis, 357 — 2 — Celso Hahne — brasileiro, casado, 
funcionario municipal, residente e domiciliado a rua Cuevas, 423 — 
Capital. 



ANEXO N.0 19 

Decreto n.0 3.069, de 4 de fevereiro de 1956, 

Dispoe sobre a criagao de um grupo mu- 
nicipal de ensino primario, situado no 
23.° subdistrito, Tucuruvi. 

"Considerando que o Municipio, nos termos do artigo 169 da 
Constituigao da Republica, "aplicara nunca menos de 20% da ren- 
da resultante dos impostos na manutengao e desenvolvimento do 
ensino"; 

Considerando que, nos termos do artigo 22, antigo 18, § 3.° item 
II, da Lei Estadual n. 1, de 18 de setembro de 1947, "cabe ainda ao 
Municipio concorrentemente com o Estado, e supletivamente a ele 
promover o ensino, a educagao e cultura populares"; 

Considerando que, nos termos da letra "b", do § 2.° do artigo 1.° 
da Lei Municipal n. 4.850, de 24-12-55, estao previstos recursos e 
possibilidades de criagao, pelo Municipio, de instituigoes de ensino 
primario; 

Considerando que, o Estado, por seu representante previamen- 
te designado, conforme publicagao no D. O. de 2-2-56, deixou de 
comparecer a solenidade inicial para formalizar-se a cessao em fa- 
vor do Estado de edificios e galpoes, de propriedade do Municipio 
para neles funcionarem Unidades escolares estaduais; 

Considerando que se aproxima o periodo de abertura das aulas 
e ha necessidade de se abrirem as matriculas evitando-se, assim, 
prejuizo para a populagao infantil em idade escolar, resolve baixar 
o seguinte decreto: 

Artigo 1° — Pica instituido, diretamente subordinado a Secre- 
taria de Educagao e Cultura da Municipalidade de Sao Paulo, um 
Grupo Municipal de Ensino Primario, denominado "Jagana", si- 
tuado na rua dos Ingleses, 23.° Subdistrito, Tucuruvi. 

Artigo 2.° — A instituigao referida no artigo anterior tera o 
encargo de proporcionar a educagao primaria e gratuita a infancia 
em geral, bem como assistencia medico-educacional aos educandos. 

Artigo 3.° — Para as fungoes administrativas, tecnico-pedagogi- 
cas e assistenciais designar-se-ao, desde logo, servidores municipals, 
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ja existentes, portadores de diplomas exigidos pela legislagao em 
vigor, quando for o caso. 

§ unico — As Secretarias Municipais providenciarao, por seus 
Departamentos, o imediato relacionamento de servidores cuja con- 
digao satisfaga ao preceituado no corpo do artigo. 

Artigo 4.° — Mediante previa aprovagao do Prefeito a Secreta- 
ria de Educagao e Cultura da Municipalidade designara os elemen- 
tos das equipes que prestarao servigos na instituigao ora criada. 

Artigo 5.° — Dentro do prazo de trinta dias (30), a Secretaria 
de Educagao da Municipalidade, em colaboragao com a Comissao 
de Construgoes Escolares, devera apresentar regulamentagao concer- 
nente ao ensino pedagogico e assistencia medico-educacional a que 
se refere este decreto. 

Artigo 6.° — Deverao os orgaos tecnicos da Prefeitura estudar, 
com urgencia, o problema de, para o future, aplicar-se integralmen- 
te pelo Municipio a percentualidade a que se refere o artigo 169, da 
Constituigao Federal. 

Artigo 7° — As despesas para a execugao deste decreto corre- 
rao por conta das verbas orgamentarias proprias, suplementadas, 
se necessario. 

Artigo 8.° — Este decreto entrara em vigor na data de sua pu- 
blicagao, revogadas as disposigoes em contrano". 



ANEXO N.0 20 

PlxANO DE DIFUSAO DO ENSINO PRIMARIO PELO MUNICfPIO 

Foi amplamente divulgado pela imprensa, quando do imcio do 
corrente ano letivo, o impasse que temporariamente se criou, em 
virtude de um conflito de interpretagao entre os goveraos munici- 
pal e estadual, relativamente a competencia de cada um nas for- 
malidades de entrega e de recebimento, respectivamente, dos imo- 
veis destinados ao funcionamento de grupos e galpoes escolares. 
Surgiu nessa ocasiao um decreto do prefeito, visando possibilitar 
que professoras diplomadas, pertencentes ao quadro do funcionalis- 
mo publico municipal, viessem a ser aproveitadas para ministrar 
aulas nas construgoes que o Estado se recusasse a receber e entre 
o? quais se incluia, ja devidamente aparelhado, o novo grupo es- 
colar do Jagana. Ten do em vista, porem, que o assunto, pela sua 
indiscutivel importancia, deveria estribar-se em diploma legal, que 
deferisse a Prefeitura autoridade juridica e administrativa perfei- 
tamente delineada para as iniciativas decorrentes, o sr. Joao Accio- 
li, secretario de Educagao e Cultura, acaba de submeter a aprecia- 
gao do prefeito Lino de Mattos o projeto de lei que mais abaixo 
transcrevemos, acompanhado de justificativa, que tambem repro- 
duzimos na Integra, para complete esclarecimento da questao. 

EXPOSigAO DE MOTIVOS 

Atraves do decreto n.0 3.070 de 7 de fevereiro de 1956, houve 
por bem v. excia. decidir, com esplendida oportunidade sobre a 
competencia e necessidade de a Prefeitura de Sao Paulo cuidar, tam- 
bem, de criar e manter escolas de ensino primario. 

Registre-se de im'cio que, essa dedsao corajosa de v. excia. por- 
que rompia velho tabu, se encontrou como era de esperar, algumas 
resistencias e criticas, tambem despertou, ate com certa surpresa, 
estimulantes manifestagoes de aplauso e compreensao. 

Estava assim aberta a porta para a organizagao, ainda que a pas- 
ses lentos, mas seguros, do sistema escolar municipal da Capital, 
tal como fazem quase todos os municipios paulistas. 

A Prefeitura de Sao Paulo tern sido reiterada e fortemente 
acusada de desinteresse e ate de desidia para com o problema edu- 
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cacional embora se saiba do seu enorme esforgo para garantir meios 
materials, em predios e equipamentos, para o crescimento da rede 
escolar do Estado, no Municipio da Capital. 

Limita-se o esforgo municipal, entretanto, a construgao e apa- 
relhamento de predios escolares. 

Nao nos parece justo, nem razoavel que o Municipio, ainda que 
em pequena escala, deixe de manter unidades escolares de ensino 
primario fundamental, que e basico a formagao da nacionalidade. 
Nao importa tambem, e e ate medida de prudencia, que o faga com 
vagar, em bases seguras, a fim de que o sistema se organize em 
condigoes capazes de garantir exito completo a obra educativa que 
objetiva alcangar. 

Como bem acentuou v. excia. em entrevista a imprensa, a Pre- 
feitura da Capital nao pretende, nem alimenta esperangas de en- 
campar o ensino primario estadual. 

Cumpre ao Estado, em decorrencia de dispositive constitucio- 
nal expresso, prosseguir no desenvolvimento do seu louvavel esfor- 
go em favor da difusao do ensino primario inclusive no municipio 
da capital, para o que a Prefeitura Municipal, como tern feito ate 
aqui, nao Ihe negara auxilio em predios e equipamentos, na medi- 
da das possibilidades orgamentarias. O que a Prefeitura Municipal 
reivindica, atraves da decisao superior de v. excia. senhor prefeito, 
e o direito legitimo de tambem cuidar do ensino, ainda que suple- 
tivamente na forma de que dispoe a Constituigao da Republica. 

E' nesse sentido e com esse proposito que se orientou o estudo 
e a elaboragao do projeto de lei anexo. 

Nesse trabalho se define, de inicio a diretriz geral do Munici- 
pio da Capital em face do problema do ensino primario funda- 
mental . 

A seguir vem as disposigoes que disciplinam o caminho seguro 
da experimentagao, como fase indispensavel a organizagao futura e 
definitiva. 

Nao ha como poderia parecer, a preocupagao de volume ou 
quantidade. 

O que esta visivel no projeto e o desejo sincere de fazer obra 
de alto nivel tecnico e profundo sentido social, que se constituem 
em fatores essenciais da modema escola primaria. 

As medidas relativas a selegao do pessoal docente nao podem 
escapar a analise dos que se interessam pelas questoes educacionais. 

O concurso de provas, o estagio probatorio, a preferencia por 
candidates de vida estavel na capital, a remuneragao, etc., sao con- 
digoes consideradas indispensaveis a vida profissional eficiente do 
professor. 
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O projeto preve a possiBilidade de instalagao no corrente ano 
de ate cinco grupos escolares, com o maximo de sessenta classes, 
bem como de vinte cursos vocacionais. 

Reconhecemos que e pouco, para as enormes necessidades da 
populagao infantil. 

Mas e conveniente caminhar devagar e firme do que as pres- 
sas e sem a devida seguranga. 

O projeto preve ainda que a sua regulamentagao sera proposta 
por uma comissao especial, designada por v. excia. entre elementos 
da Camara Municipal, da Secretaria da Educagao do Estado e ou- 
tros de livre escolha. 

Esse dispositivo ha de reforgar no espirito de todos a isengao 
com que a Prefeitura da Capital procura organizar o seu sistema 
escolar. 

E cabera a essa Comissao no regulamento, decidir da propria 
sorte do sistema de ensino municipal, partilhando assim, com a Pre- 
feitura e a Camara Municipal, que terao a responsabilidade de sua 
iniciativa a aprovagao do exito ou do malogro da lei que resultar do 
presente projeto. 

Creia v. excia. que me animou neste trabalho, a vontade incon- 
tida de mais uma vez servir sincera e honestamente a fecunda e 
brilhante administragao de v. excia. e, tambem, permita-me decla- 
rar, o desejo bem paulistano de contribuir, de algum modo, para que 
Sao Paulo tenha ensino primario fundamental a altura das necessi- 
dades e dos justos anseios da sua populagao infantil. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a v. excia. os protes- 
tos de alta estima e profunda corisideragao. a) Joao Accioli — Se- 
cretario de Educagao e Cultura". 

O PROJETO 

E' do teor seguinte o projeto de lei em referencia: 

Artigo 1.° — Pica a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo au- 
torizada a organizar o sistema de educagao primaria fundamental 
constituido de unidades: 

a) de educagao pre-primaria; 
b) de educagao primaria; 
c) de educagao vocacional e de iniciagao profissional; 
d) de educagao de adultos. 
Artigo 2.° — As unidades educativas previstas no artigo 1.° des- 

ta lei podem funcionar isoladamente ou agrupadas. 
Artigo 3.° — A criagao e instalagao das unidades educativas de 

que trata esta lei se fara mediante ato do poder executive, dentro 
das possibilidades orgamentarias anuais. 



— 334 — 

Artigo 4.° — Enquanto se desenvolver o piano de construgao de 
predios escolares previsto na lei n.0 4.850 de 24-1-56, o Municlpio 
de Sao Paulo organizara apenas as unidades educativas experimen- 
lais que se fizerern necessarias ao piano inicial do sistema de edu- 
cagao primaria fundamental. 

Artigo 5.° — A Prefeitura Municipal de Sao Paulo assegiirara 
pelos meios de que dispuser assistencia completa aos alunos ma- 
triculados nas suas unidades escolares e, de maneira especial, as 
criangas mais necessitadas. 

Artigo 6.° — O sistema escolar previsto nesta lei ficara subor- 
dinado a Secretaria de Educagao e Cultura sob orientagao e con- 
trole diretos da Divisao de Ensino, de que trata o artigo 36, do De- 
creto-Lei n. 430, de 8 de julho de 1947. 

Artigo 7.° — O provimento dos cargos de professor das unida- 
des escolares pre vistas nesta lei sera feito mediante concurso de ti- 
tulos e provas, entre candidates portadores de diploma de profes- 
sor por escola normal oficial ou reconhecida do Estado, sem pre- 
juizo de outros titulos especificos, de acordo com a natureza da fun- 
gao correspondente. 

Paragrafo 1.° — O provimento de que trata esse artigo se fara 
na forma de admissao de extranumerarios ou de nomeagao, quan- 
do criados os cargos necessaries, sempre em estagio probatorio. 

Paragrafo 2.° — A efetivagao no cargo ou estabilidade na fun- 
gao de extranumerario dependera da satisfagao plena das exigen- 
cias que foram fixadas para o estagio probatorio. 

Paragrafo 3.° — Sera assegurada preferencia na admissao ou 
nomeagao de professores do ensino municipal aos candidates cujas 
familias residem na Capital. 

Artigo 8.° — Os professores do ensino municipal terao venci- 
mentos nunca inferiores aos que percebem os educadores-recreacio- 
nistas das unidades recreativo-assistenciais da Prefeitura de Sao 
Paulo. 

Artigo 9.° — A diregao das unidades agrupadas sera exercida 
por professor municipal que se haja revelado pela sua capacidade, 
dedicagao e espirito de iniciativa, mediante gratificagao "pro-labo- 
re", nunca inferior a 20% dos vencimentos do seu cargo ou contrato. 

Artigo 10.° — No corrente ano, a titulo experimental, a Prefei- 
tura Municipal de Sao Paulo instalara cinco grupos escolares com 
o total maximo de sessenta (60) classes e vinte (20) cursos voca- 
cionais. 

Artigo 11.° — A Secretaria de Educagao e Cultura adotara to- 
das as providencias para que as unidades escolares municipais se- 
jam modelares nas instalagoes higienico-pedagogicas e no ensino mi- 
nistrado, constituindo-se, tantoi quanto possfvel, em nucleos de re- 



— 335 — 

novagao didatica e de experiencias de obra de assistencia integral 
a crianga. 

Artigo 12.° — Esta lei sera regulamentada dentro de trinta (30) 
dias de sua promulgagao. 

Paragrafo unico — A fim de garantir a fiel observancia do es- 
pirito e da letra desta lei, a regulamentagao prevista neste artigo 
sera elaborada por uma Comissao designada pelo prefeito munici- 
pal, presidida pelo Secretario da Educagao e Cultura e integrada 
por um representante da Camara Municipal, um representante da 
Secretaria de Educagao do Estado, o diretor do Departamento de 
Educagao, Assistencia e Recreio e mais dois membros de livre esco- 
Iha, entre pessoas que se hajam destacado no estudo dos problemas 
educacionais. 

Artigo 13.° — Pica o poder Executive autorizado a admitir, no 
corrente ano, ate cem (100) professores primarios, na conformidade 
desta lei. 

Artigo 14.° — A Secretaria de Educagao e Cultura baixara as 
instrugoes complementares, bem como o regimento das unidades 
escolares primarias, cabendo-lhe o planejamento, diregao, orienta- 
gao e controle do ensino municipal. 

Artigo 15.° — As despesas com a execugao desta lei correrao 
por conta dos recursos previstos no artigo 1.°, item II, complemen- 
tados pelo que dispoe o paragrafo 5.° do mesmo artigo, tudo da lei 
n.0 4.850, de 24-1-1956 e suplementados, se necessario, por lei or- 
dinaria. 

Artigo 16.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publi- 
cagao, revogadas as disposigoes em contrarib. 





ANEXO N.0 21 

CARTA DO SECRETARIO DE EDUCA^AO DO ESTADO, AO 
SECRETARIO DE EDUCA^AO E CULTURA DO MUNICfPIO 

"Todo Sao Paulo, tomou conhecimento nos ultimos dias da se- 
mana transata, da deliberagao adotada pela Prefeitura Municipal 
desta capital de organizar o seu sistema proprio de ensino primario, 
concretizado ja, num certo sentido, em projeto de decreto elabora- 
do por v. exa. e submetido a apreciagao do sr. preteito, objeto de 
entrevista de sua autoria, largamente divulgada. 

"E porque nessa entrevista tenha v. exa. feito praga do signifi- 
cado atribuido a iniciativa, de um gesto de colaboragao com o Esta- 
do e os particulares, de parte do municipio, para a solugao do pro- 
blema do ensino primario na capital, — e que me animo a Ihe di- 
rigir a presente, pedindo permissao para abordar o assunto, do nos- 
so comum interesse e responsabilidade, dada a honrosa posigao por 
ambos ocupada, na administragao municipal e estadual respecti- 
vamente. 

"Quer o projeto em seus "considerando", divulgados por um 
vespertine desta capital, quer a entrevista de v. exa. envolvem uma 
critica, mais ou menos ostensiva a agao do Estado, no caso. Nao 
vou discuti-la. Nao e o proposito desta carta, mesmo porque a res- 
ponsabilidade no caso, nao seria de hoje, mas de longa e velha data 
e esta administragao, pelo seu proprio curto lapso de existencia se- 
ria a menos increpavel da culpa. 

"Mas certo e que, por considerar lacunosa a agao do Estado, no 
campo do ensino primario, nesta capital, dispoe-se o municipio a 
socorre-lo. Mesmo porque a Constituigao da Republica, admite-o 
v. exa., obriga o municipio a aplicar pelo menos 20% de sua receita 
de impostos na manutengao e desenvolvimento do ensino. E, de 
resto, ha lei municipal vigente sobre a difusao do ensino primario 
e vocacional. 

"Eis as tres razoes alinhadas por v. exa. para justificar a ini- 
ciativa . 

"Assim, na execugao da lei municipal e no cumprimento do pre- 
ceito constitucional, resolveu o municipio, suprindo a agao do Esta- 
do, organizar o seu sistema escolar primario. 
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"Tera sido essa a melhor maneira de colaboragao do municipio 
com o Estado, no encaminhamento do problema? Tera sido essa a 
mais acertada forma de suprir aquela a agao deste, no trato do as- 
sunto? ou, colocando em outros termos a indagagao; tera sido esse 
o processo mais indicado de entrar o municipio com o seu podero- 
so contingente para que as criangas desta capital, em idade escolar, 
encontrem todas as escolas, e boas escolas que merecem e de que 
necessitam? 

"Nao creio, a menos que a Prefeitura de Sao Paulo estivesse 
em condigoes de assumir integralmente a responsabilidade do en- 
sino primario, nesta Capital, dentro dos belos pianos idealizados 
por v. exa. 

"Mas como isso e evidentemente impraticavel, inuito receio 
que a iniciativa do municipio, tal como esquematizada e projetada 
redunde apenas em uma agao diversionista, inutil e contraprodu- 
cente, como tal. 

"Qual a grande, a enorme, a tremenda deficiencia, em materia 
de ensino primario, nesta capital? Se todos os conhecem, melhor de 
que ninguem v. exa., antigo e experimentado delegado de Ensino 
desta capital: o predio escolar. 

"Esse o drama da administragao, em materia de ensino, drama 
nao fosse o qual nao haveria problemas, pois nao vacilo em afir- 
mar: dem-nos predios escolares em quantidade necessaria, que ins- 
talaremos escolas e colocaremos professores onde quer que precise 
seja. 

"Mas, se assim e, duvida certamente nao paira a respeito, por- 
que, entao, nao manteremos e intensificaremos aquele tipo de co- 
laboragao que, ja em tantos anos passados, funcionou tao bem entre 
o Estado e o municipio, este dando predio, aquele mantendo e ins- 
talando a escola? 

"Lembrou v. exa. em sua entrevista, o preceito constitucional 
que efetivamente obriga o municipio a despender pelo menos 20% 
de sua arrecadagao de impostos com o ensino. Ja calculou quanto 
representaria isso, apenas, digamos, no exercicio passado e no cor- 
rente exercicio? a previsao (sistematicamente superada na execugao 
orgamentaria) da receita somente de impostos, do orgamento muni- 
cipal de 1955, foi de Cr$ 1.930.000.000,00 em algarismos redondos. 
Para o corrente exercicio e de Cr$ 2.120.000.000,00. A porcentagem 
constitucional referida sera conseqiientemente no minimo de Cr$ 
380.000.000,00 em 1955 e de Cr$ 420.000.000,00 em 1956. Ou, nos dois 
exercicios, Cr$ 800.000.000,00, que a Prefeitura de Sao Paulo deve- 
ria despender, obrigatoriamente, por forga de preceito constitucio- 
nal lembrado por v. exa. mesmo, no e com o ensino. E se dessa fa- 
bulosa soma se dispusesse ela a aplicar apenas a metade, na cons- 
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trugao de predios escolares, como poderia ser diferente hoje o qua- 
dro nesta capital, em materia de edificagoes dessa natureza, e em que 
outras condigoes poderia efetivamente estar o nosso ensino prima- 
rio, cuja grande deficiencia e precisamente essa! 

"O dever do Estado e o mesmo por forga da mesma norma, o 
artigo 169 da Constituigao Federal: aplicar pelo menos 20% da sua 
renda de impostos no ensino. E ele o tern cumprido, com vantagem, 
pois que entre o orgamento da Secretaria da Educagao (consumin- 
do quase que todo com a manutengao da rede escolar do Estado). 
da Universidade, e da Secretaria da Viagao e Obras Publicas, no 
tocante a construgao e manutengao da rede estadual de predios es- 
colares, vai bem mais de 20% da receita estadual total de impostos. 

"E note-se, o que v. exa. alias bem sabe, que seguramente mais 
da terga parte dessa receita e despendida pelo Estado nesta capital, 
onde estao quase todos os nossos institutes universitarios, e onde se 
localiza um tergo da nossa rede de ensino elementar e medio. So 
esta Secretaria despendera este ano, com o ensino, mais de Cr$ .... 
750.000.000,00 nesta capital. 

"Estas consideragoes, e o sentido da responsabilidade que pesa 
sobre os nossos qmbros, tao bem caracterizada em sua entrevista, 
"... a solugao, em termos da quantidade e qualidade, do problema 
do ensino primario na capital", sugerem-me, fiado na convicgao de 
que outro nao e o seu modo de pensar e de sentir, um convite ao 
reexame do assunto, para o regresso a velha formula que tao bem 
ja funcionou entre o Estado e o municipio, em outros tempos, este 
dando o predio, aquele dando a professora, formula que aplicada 
com a boa vontade, o empenho e o entusiasmo que tao nobre causa 
merece, nos permitira assegurar, no inicio de cada ano letivo, boas 
escolas para todas as criangas desta grande capital, que e, em ulti- 
ma analise, o que v. exa. por certo deseja, o que desejo eu, o que 
desejam o sr. governador, o sr. prefeito, e todos quantos amam esta 
cidade. 

"Pedindo permissao para divulgar a presente apos a sua entre- 
ga a v. exa. tendo em vista a natureza eminentemente publica do as- 
sunto, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de ele- 
vada estima e distinta consideragao". 





ANEXO N.0 22 

RESPOSTA DO SECRETARIO DE EDUCAgAO E CULTURA DO 
MUNIC1PIO AO SECRET ARIO DE EDUCACAO DO ESTADO 

"Perdoe-me v. exa. se esta resposta a carta que me enviou e 
fez divulgar pela relevancia do assunto, nao va ao encontro dos pon- 
tos de vista que expendeu. Estou firmemente convencido de que 
nas condigoes atuais do nosso desenvolvimento historico, a fisiono- 
mia e a estrutura da nossa escola primaria tem que ser alteradas; 
e que a sua "municipalizagao progressiva" e a unica formula capaz 
de remediar a sua situagao que vem de longe e cujos efeitos desas- 
trosos os adultos de hoje comegam a sentir e a sofrer. 

"Nao e devaneio ou fantasia o que se esquematizou e projetou. 
E', sim, resultado do 'estudo, da pratica e da observagao de muitos. 
Nao se trata, como vera o ilustre e nobre secretario, de divergir ou 
diversificar. Nem tao pouco se pretende abrir polemica. Apenas e 
nosso proposito de mestre-escola cooperar no sentido de resolver 
uma questao fundamental, evitando que se agrave, ainda mais, aqui- 
lo que a autoridade inconteste de Anisio Teixeira, em trabalho re- 
cente, qualificou de "deterioragao arrazante". 

"Indaga v. exa. qual a grande, a enorme, a tremenda deficien- 
cia, em materia do ensino primario, nesta capital? E julga, segundo 
se conclui de sua atenciosa carta, que a rigor nao ha deficiencias. 
O problema se reduz pura e simplesmente, a uma questao de pre- 
dios. Permita que discorde. Nao e de hoje, que os mais destacados 
educadores paulistas vem se manifestando sobre a decadencia do 
ensino, nao particularmente na capital, mas de todo o Estado. As 
causas sao muitas e longo seria enumera-las. Acentuaram-se mais, 
depois de 1930, contribuindo para isso a falta de continuidade admi- 
nistrativa, a ingerencia ostensiva da politica, o retrocesso resultan- 
te da instabilidade a que sempre esteve sujeito o professor, a pre- 
cariedade das verbas para material de consumo e servigo de inspe- 
gao, a inexistencia de orgaos tecnicos de controle e aferigao efetiva 
da parte do Departamento de Educagao. E, mais que tudo, nunca 
e demais frisar, a situagao aflitiva do professorado sem amparo al- 
gum, a merce da propria sorte, em permanente conflito com a ne- 
cessidade que Ihe renda o lar, tirando-lhe o estimulo e o entusias- 
mo, relegando-o a condigao de quase miseria, de modo a exigir de- 
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le um esforgo ingente para fugir da posigao de verdadeiro marginal 
e nao perecer. E' precise, apesar dos pesares, que Ihe reconhega a 
altura e a dignidade com que vem suportando o desprezo e a in- 
gratidao com que o premeiam. Nao e o excesso de escolas, a quan- 
tidade que resolve o problema. A formagao de professores do mais 
baixo m'vel, atraves de muitas das escolas normais disseminadas pe- 
lo Estado, veio agravar ainda mais o problema evidenciando a ne- 
cessidade de uma reforma integral no ensino, que atenda as ver- 
dadeiras finalidades da escola, quais sejam as de realizar obra edu- 
cativa, e nao como se verifica, as de apenas vulgarizar conhecimen- 
tos e habilidades. 

"Eis ai, sr. secretario, algumas das causas responsaveis pela in- 
discutivel decadencia do ensino paulista. Nao nos interessa, de ma- 
neira alguma, a escola cujo papel se reduz a pura alfabetizagao e, 
muito menos, a escola generalizada ao maior numero pelas redu- 
goes sucessivas de horario e os desdobramentos de periodos, ao pon- 
to de — consoante ja foi observado — ser necessario somar tres anos 
de tergos de dia, para obter um ano de vida escolar, no verdadeiro 
sentido. 

"O Professor Joao de Deus Cardoso de Melo, que, como v. exa. 
tambem foi emerito secretario da Educagao pode sentir de perto 
a situagao em que nos debatemos, em excelente trabalho sobre a 
municipalizagao das escolas primarias, apos sua passagem pela pasta, 
nao teve duvidas em confessar que "o panorama geral que a edu- 
cagao oferece, hoje, no Estado de Sao Paulo e, de fato confrangedor". 
E mais adiante assevera; "Nao ha, no mundo inteiro, nenhuma en- 
tidade de direito privado ou de direito publico, autarquia, munici- 
pio, estado unitario, federado, confederado, ou que quer que seja 
que organize, mantenha, custeie, fiscalize, oriente e dirija uma rede 
escolar, de vulto e complexidade da que o Estado possui. Sao mais 
de vinte e duas mil (hoje o numero e maior) classes primarias, iso- 
ladas ou reunidas em grupos, urbanas e rurais, jardins de infan- 
cia, escolas matemais, classes pre-primarias, escolas tipicas rurais. 
Sao cento e sessenta estabelecimentos de cursos secundario e nor- 
mal, distribuidos em colegios, ginasios e escolas de formagao pro- 
fissional, onde trabalham mais de tres mil e duzentos professores. 
Sao dezenas de escolas profissionais, de todos os tipos e especies, 
intematos e externatos, para o ensino masculino e para o femini- 
no, escolas agricolas e industrials, cursos praticos, cursos de conti- 
nuagao, cursos de aperfeigoamento, indo desde o de corte e costura, 
modelagem e pintura ate o de especializagao em eletro-tecnica e cons- 
trugao de maquinas, com o seu corpo de docentes, mestres e contra- 
mestres. Sao centres de educagao fisica, colonias climaticas, escolas 
de aplicagao ao ar livre. Sao as campanhas de educagao de adultos, 
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que alfabetizam dezenas de milhares de pessoas. Sao as instituigoes 
auxiliares da escola: a caixa escolar, as associagoes de pais e mes- 
tres, a merenda, o copo de leite, a sopa, o servigo dentario, o ser- 
vigo medico-escolar, o de higiene mental, canto, jogos desportivos, 
radio, cinema educativo, bibliotecas infantis, recreativas, pedagogi- 
cas. E para prever a tudo isso, para dirigir isso tudo, essa maquina 
imensa, fantastica, descomunal, disseminada por todos os recantos 
do Estado; para esse labor, em que mais de vinte e cinco mil mes- 
tres se empenham em educar novecentos mil individuos: a crianga, 
o adolescente, o jovem, o adulto; na classe, na oficina, no laborato- 
rio; exigindo a presenga do docente junto a cartilha, ao quadro-ne- 
gro, ao microscopio, ao torno, a fresa; para essa faina gigantesca, 
que pede mil e quinhentos diretores e vice-diretores e mais secre- 
taries, escriturarios, assistentes, orientadores educacionais, bibliote- 
carios; e mais de dois mil e quinhentos serventes e porteiros, alem 
de muitas centenas de atendentes e ainda o pessoal de trinta dele- 
gacias e cento e cinqiienta inspetores; e mais o Departamento de 
Educagao, com as suas chefias de servigo, seus tecnicos, especialis- 
tas, burocratas; e ainda muitas dezenas de funcionarios da sede — 
a Secretaria, com a diretoria geral, a subdiretoria, o expediente que 
nao tern maos a medir, duas diretorias de informagoes, a consultoria 
juridica, a contabilidade; o arquivo, o servigo de expansao cultu- 
ral, o de legislagao e publicidade e nao sei mais que; para dirigir 
isso tudo, diziamos, orgaos centralizadores, localizados na capital. 
Quem ainda nao perdeu o juizo, ve essa babel febricitante, e, de- 
pois Ihe apura o irrisorio dos frutos, "fica pasmo". 

"Adiante, referindo-se a mania exagerada da estadualizagao. a 
excessiva burocracia do sistema, a vida precaria do mestre-escola, 
chega o ilustre professor a conclusao de que e precise descentrali- 
zar, porque "se a educagao deve ser dada no lar e na escola, como 
reza a Constituigao vigente (art. 166); se a escola, e sobretudo a 
escola primaria, e, por assim dizer, um prolongamento do lar do 
cidadao; se a fungao educativa reclama articulagao e sinergia entre 
a famxlia e a escola; se a sua finaiidade consiste na progressiva in- 
tegragao do educando ao meio social, a execugao desse servigo deve 
de preferencia ser dada ao municipio". 

"Outro nao e o pensamento do ilustre ministro da Educagao. 
dr. Clovis Salgado, expresso em entrevista a imprensa, bem como a 
do eminente educador Anisio Teixeira, diretor do Institute de Es- 
tudos Pedagogicos e de muitos de nossos estudiosos do problema 
como Mario Pinto Serva. E o nosso proposito e o nosso esforgo di- 
rigem-se para a recuperagao da escola publica primaria "cuja es- 
trutura e cujos objetivos — na observagao do educador acima cita- 
do — se perderam nas idas e vindas de nossa evolugao nacional". 
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"O sr. prefeito Vladimir de Toledo Piza, que tao bem alcan- 
Qou o assunto e melhor compreendeu os compromissos e obrigagoes 
que envolvem a administragao, e pela municipalizagao progressiva 
do ensino. E por considerar a tremenda responsabilidade que Ihe 
cabe, nesta bora atormentada da nossa evolugao, determinou os es- 
tudos de um projeto nesse sentido. Tres razoes ponderaveis justi- 
ficam e fundamentam o sistema escolar que o municipio pretende 
instituir: a obediencia ao texto constitucional (artigo 169), que im- 
pos aos municipios a obrigagao de aplicarem, pelo menos, 20% da 
arrecadagao de impostos na "manutengao e desenvolvimento do en- 
sino"; o cumprimento, tambem necessario, da lei municipal vigen- 
te que atribui a Secretaria de Educagao e Cultura a obrigagao ex- 
pressa de "difundir o ensino primario e vocacional" (artigo 22, item 
"b" do decreto-lei 430 de 8-7-1947; e, ainda, a necessidade inadiavel 
de tomar o municipio atitude mais decisiva e de ordem pratica pa- 
ra atender, dentro das suas possibilidades, as milhares de criangas 
que nao logram matricula nas escolas primarias. 

"Conhego v. exa. desde os tempos em que, juntos, exercemos os 
nossos mandates nas Assembleias Constituinte e Legislativa do Es- 
tado. Conheci-o, ainda, como meu chefe hierarquico, quando no 
exercicio das fungoes de delegado do ensino na capital. E aprendi 
a admira-lo, como uma das nossas expressoes de inteligencia, cul- 
tura e virtudes civicas e morais. 

"Convida-me v. exa. para um exame do problema. Esse reexa- 
me, pelas razoes expostas, dentro da velha formula convencional 
em que o municipio cedia o predio e o Estado nomeava o professor, 
nao e aconselhavel, nem possivel, de vez que, como conclui sua car- 
ta, o sistema escolar municipal ja esta concretizado em projeto de 
decreto. Nao tenho duvidas, porem, de que no desenvolvimento 
progressive da municipalizagao do ensino primario daremos ao Es- 
tado uma colaboragao mais eficiente, porque alem de predios que 
vamos construir para as nossas escolas, atraves dos nossos profes- 
sores propiciaremos as criangas paulistanas dias letivos completos, 
com programas que abarquem, dentro da tecnica e da pratica de 
pedagogia moderna, ensino que eleve e eduque, isto e, daremos es- 
colas no verdadeiro sentido desta palavra, escolas que preencham 
a sua finalidade instrutiva e educativa. Sao Paulo, na sua marcha 
desconcertante, ja nao comporta, em materia de ensino, improvisa- 
goes e muito menos exteriorizagoes de fachada. Nao e possivel ad- 
mitir-se escolas de emergencia ou de tipo que nao se coadune com 
o nosso progresso e a nossa posigao no concerto dos Estados federa- 
dos. A qualidade do ensino, que esta a decair de ano para ano em 
conseqiiencia da centralizagao extremada e da "defeituosa e preca- 
ria organizagao do sistema escolar vigente" reclama, evidentemente. 
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remedio heroico urgente. A nossa colaboragao para a consecugao 
desse alto objetivo nos a daremos com entusiasmo e patriotismo. 

"Ha de v. exa. compreender, depois destas despretensiosas li- 
i^has, a responsabilidade, no momento, dos nossos encargos e ha de 
partilhar comigo da convicgao de que a escola primaria que ai esta 
— repetimos — nao e, em hipotese alguma, a que convem a crian- 
ga, nao e a que vai educa-la, a que vai prepara-la na formagao de 
habitos e atitudes, no cultivo de praticas saudaveis e de aspiragoes; 
a escola, em suma, que disponha a crianga para a civilizagao moder- 
na, "esta civilizagao tecnica e industrial, cada vez mais dificil e 
complexa por estar em mutagao permanente". 

"Na velha formula, o municipio oferecia apenas predios. Ago- 
ra, alem deles, pretende embassar as suas escolas, ajudando, assim, 
o Estado a enfrentar o momentoso problema. E posso afiangar a v. 
exa. que tern o nosso piano objetivos altos, sem preocupagao de en- 
campar o ensino estadual — o que seria um absurdo no momento, e 
nem de entrar em conflito com unidades educativas do Estado. O 
que se quer e juntar a contribuigao cada vez mais decisiva do mu- 
nicipio a do Estado, para solucionar, em termos de quantidade e 
qualidade, o problema do ensino primario na capital. 

"E', pois, com serenidade e confianga que o vejo a frente da 
Secretaria da Educagao. Identicos sao os nossos propositos, o idea- 
lismo que nos propele, a compreensao que nos anima a caminhar, 
paralelamente, arcando com as responsabilidades de ambos os sis- 
temas: o do Estado, com a sua imensa rede de escolas e aparelha- 
gens, e o do municipio, dentro das suas linhas esquematizadas e 
projetadas. 

"Sao esses, com relagao ao assunto de sua conceituosa e deli- 
cada carta, os esclarecimentos que me cumpre transmitir-lhe". 





ANEXO N.0 23 

DECRETO N.0 3.185, DE 2 DE AG6STO DE 1956 

Regulamenta o disposto no artigo 22, 
item "b", do Decreto-lei n.0 430, de 8 de 
julho de 1947 e da outras providencias. 

WLADIMIR DE TOLEDO PIZA, PREFEITO DO MUNIClPIO 
DE SAO PAULO, usando das atribuigoes que Ihe sao conferidas por 
lei. 

considerando que a Constituigao Federal de 18 de Setembro de 
1946, em seu artigo 169, determina a aplicagao de parte da renda 
dos impostos dos municipios na manutengao e desenvolvimento do 
ensino; 

considerando que a quase totalidade dos municipios do Pais 
cumpre o dispositivo constitucional ja citado, representando o de 
Sao Paulo, talvez a unica excegao do Brasil; 

considerando que os recursos do Municipio de Sao Paulo sao su- 
ficientes para a organizagao de um sistema primario proprio, a al- 
tura das necessidades quantitativas da Capital do Estado; 

considerando que a Prefeitura da Capital ja se comprometeu 
pelo artigo 22, item "b", do Decreto-lei n. 430, de 8 de julho de 1947, 
e em decorrencia logica do citado dispositivo constitucional, a di- 
fundir o ensino primario e vocacional como uma das atribuigoes 
especificas da Secretaria de Educagao e Cultura; 

considerando que o Governo do Estado nao tem podido atender, 
como seria de desejar, as necessidades de escolas primarias para a 
populagao em idade escolar do Municipio da Capital; 

considerando que o atendimento da parte do Govemo do Esta- 
do, se tem limitado a tres boras diarias de aula — tempo que trans- 
forma — a escola "num simulacro de escola, com que nos procura- 
mos enganar a nos mesmos e satisfazer a nossa vaidade estatistica", 

DECRETA: 

Artigo 1° — A difusao do ensino primario e vocacional, de que 
trata o artigo 22, item "b", do Decreto-lei n. 430, de 8 de julho de 
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1947, se fara atraves do sistema escolar municipal, que se organi- 
zara com base nas disposigoes deste Decreto. 

Artigo 2.° — O sistema escolar de que trata o artigo anterior, 
subordinado a Secretaria de Educagao e Cultura, compreendera: 

a) — o ensino primario fundamental, 
b) — o ensino primario complementar vocacional, 
c) — o ensino primario supletivo-elementar. 
Artigo 3.° — As diversas categorias de ensino primario, previs- 

tas neste Decreto, desenvolverao suas atividades atraves de escolas 
ou classes singulares ou agrupadas, instituxdas por decreto, median- 
te proposta do Secretario de Educagao e Cultura. 

§ 1.° — As escolas serao agrupadas quando reunirem no mes- 
mo local pelo menos cinco escolas ou classes singulares. 

§ 2.° — A proposta de instalagao de unidades isoladas ou agru- 
padas devera ser fundamentada levando-se em consideragao o nu- 
mero minimo de quarenta (40) criangas em idade escolar, sem ma- 
tricula e a existencia de predio ou sala adequada para o fim a que 
se destina. 

Artigo 4.° — Pica criada a serie funcional, Professor Primario, 
referencia "VIII", na Tabela "B", de que tratam o Decreto n. 2.941, 
de 31 de agosto de 1955 e o Decreto n. 2.973, de 13 de outubro de 
1955. 

Artigo 5.° — A admissao de professor primario, de que trata o 
artigo anterior, sera feita mediante provas de selegao entre candi- 
dates portadores de diploma, de conclusao de curso de formagao do 
professor primario, expedido por estabelecimento de ensino nor- 
mal oficial ou reconhecido do Estado. 

§ 1.° — Quando se tratar de admissao de professor primario 
para classe de ensino complementar vocacional ou de ensino suple- 
tivo elementar, exigir-se-a prova de freqiiencia e aproveitamento, 
em curso ou estagio promovidos pela Secretaria de Educagao e Cul- 
tura, diretamente ou em cooperagao com orgaos oficiais competentes 

§ 2.° — Terao preferencia, na admissao como professor prima- 
rio municipal os candidates, aprovados no concurso de titulos e pro- 
vas de que trata este Decreto, cujas familias residirem no Municipio 
de Sao Paulo. 

§ 3.° — A admissao de professor primario se fara em estagio pro- 
batorio, dependendo a sua manutengao da satisfagao plena das exi- 
gencias que forem fixadas para o referido estagio. 

§ 4.° — Serao dispensados os professores primarios que nao sa- 
tisfizerem as exigencias do estagio probatorio. 

Artigo 6.° — A diregao das escolas agrupadas municipals com- 
petira a um dirigente que, no caso do estabelecimento possuir mais 
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de dez (10) classes, tera para auxilia-lo nos trabalhos de orientagao 
do ensino, um assistente-tecnico. 

§ 1° — O dirigente e o assistente tecnico serao escolhidos en- 
tre os professores primarios municipals, com preferencia aos por- 
tadores de diploma de administrador escolar expedido por Institute 
de Educagao Oficial do Estado. 

§ 2.° — Ao dirigente e ao assistente tecnico sera atribuida gra- 
tificagao mensal de 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), 
respectivamente, sobre os vencimentos de professor primario. 

Artigo 7.° — A Secretaria de Educagao e Cultura fara que as 
unidades escolares municipais sejam modelares em suas instalagoes 
higienico-pedagogicas e no ensino ministrado, constituindo-se, tan- 
to quanto possivel, em nucleo de renovagao didatica e em campo 
experimental em materia de assistencia integral da crianga. 

Paragrafo unico — A Prefeitura Municipal de Sao Paulo asse- 
gurara, pelos meios de que dispuser, assistencia completa aos alu- 
nos de suas escolas, singulares ou agrupadas e, de maneira especial, 
aos mais necessitados. 

Artigo 8.° — A Prefeitura Municipal providenciara para que as 
classes de ensino primario supletivo elementar municipais possam 
participar da campanha de educagao de adultos, do Ministerio da 
Educagao e Cultura, atraves de convenio. 

Artigo 9.° — A Secretaria de Educagao e Cultura fica autori- 
zada a expedir as instrugoes complementares para a execugao des- 
te Decreto. 

Artigo 10.° — Enquanto nao se realizarem as primeiras provas 
de selegao de que trata este Decreto, a Secretaria de Educagao e 
Cultura podera admitir professores primarios para atender as ne- 
cessidades imediatas das unidades escolares que forem instaladas. 

Paragrafo unico — Os professores primarios admitidos nos ter- 
raos deste artigo, sao dispensados, automaticamente, no dia 16 de 
dezembro. 

Artigo 11 — Excepcionalmente, a titulo precario, poderao ser 
aproveitados na regencia de escolas primarias municipais as edu- 
cadoras recreacionistas ou jardineiras da Prefeitura. 

Artigo 12 — As despesas com a execugao deste Decreto cor- 
rerao, a partir do proximo exercicio, pela conta "Fundo do Convenio 
Escolar" e sub-conta "Manutengao e Auxilio ao Ensino Primario". 

Artigo 13.° — Este Decreto entrara em vigor na data de sua pu- 
blicagao, revogadas as disposigoes em contrario. 

Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, aos 2 de agosto de 1956, 
4.03.° da fundagao de Sao Paulo. • 
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O Prefeito 
WLADIMIR DE TOLEDO PIZA 

O Secretario de Negocios Intemos e Juridicos, 
ANTONIO SCARES LARA 

O Secretario de Finangas, 
JOSE' DE BARROS MARTINS 

O Secretario de Educagao e Cultura, 
HENRIQUE RICHETTI. 

"Sr. Dr. Prefeito Municipal, 

Nenhuma duvida temos e, por certo ninguem a tera de que o 
Municipio de Sao Paulo deve possuir ensino primario proprio, a vis- 
ta da clareza do texto constitucional de 1946, cujo artigo 169 deter- 
mina que os municipios devem "aplicar nunca menos de 20% da ren- 
da dos seus impostos na manutengao e difusao do ensino", como li- 
teralmente se expressa. O termo manutengao indica de modo preci- 
se, se atendermos a seu sentido comum, tratar-se de sustento, custeio 
e ate administratjao, segundo os melhores dicionaristas de nossa lin- 
gua. Ora, nao e isso o que o Municipio de Sao Paulo vem fazendo. 

No ano de 1943, o Governo do Estado assinou um convenio com 
o governo federal, por meio do qual os Estados subscreveriam conve- 
nios especiais com os municipios, visando a aplicagao no desenvol- 
vimento do ensino primario de porcentagens minimas provenientes 
da arrecadagao de impostos; 1944 — 10%; 1945 — 11%; 1946 — 12%; 
1947 — 13%; 1948 — 14% e 1949 nunca inferior a 15%. Diante desse 
acordo, que foi praticado legalmente, tendo em vista que o Governo 
do Estado ja mantinha, na Capital a sua rede de escolas primarias, 
entendeu-se que o Municipio de Sao Paulo estaria cumprindo sua 
obrigagao de colaborar no "desenvolvimento do ensino primario" por 
meio da construgao de predios escolares que seriam cedidos ao Gover- 
no do Estado para neles fazer funcionar suas escolas primarias — 
ja que o compromisso se referia ao ensino desse grau. 

Sobreveio, porem, em 1946 a Constituigao Federal cujo artigo 
169 elevou a percentagem para 20% nao mais para o ensino prima- 
rio, mas para o ensino geral e determinou como se viu, de maneira 
expressa, sua manutengao e difusao da parte dos municipios. A par- 
tir de 1947 (eis que a Constituigao Federal e de setembro de 1946) 
deveria ter cessado qualquer compromisso entre o Municipio e o 
Governo do Estado a respeito. 

E', alias, o que se deve deduzir do que dispoe o Decreto-lei n. 
430, de 8 de julho de 1947, que ao criar a Secretaria de Educagao e 
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Cultura, atribuiu-lhe como uma de suas fungoes especificas a de di- 
fundir o ensino primario, vocacional e profissional, prevendo-se in- 
clusive a existencia ate de orgao tecnico para a execugao do que ali 
se estatuira. 

Somente em 1955, por feliz iniciativa da Camara Municipal que 
aprovou projeto transformado na Lei n. 4.629, posteriormente al- 
terada por iniciativa do Executive pela Lei n. 4.850 e que desapare- 
ce o convenio entre o Municipio e o Estado. 

A Prefeitura Municipal de Sao Paulo dispoe, assim, para cum- 
prir aquela disposigao constitucional de duas leis normativas; a de 
n. 4.850, de 1955 pela qual se distribuiram os 20% de rendas prove- 
nientes dos impostos do orgamento municipal e a Lei n. 430, de 8 
de julho de 1947, que define a obrigagao de difundir o ensino. 

Embora vigentes desde 1947, nao foram os incisos do Decreto- 
lei n., 430 que cuidam da materia ate agora regulamentados, de ma- 
neira a dar, ao Municipio de S. Paulo, os instrumentos e meios com 
que pudesse cumprir com a obrigagao decorrente tanto do texto 
constitucional, como da lei: e o que a Secretaria de Educagao e Cul- 
tura faz agora, em cumprimento as sabias diretrizes de V. Exa. 
que coloca o problema da educagao no lugar de merecido destaque 
entre as preocupagoes do Governo Municipal. 

Para dirimir possiveis duvidas quanto ao aspecto legal da pro- 
videncia consubstanciada no projeto de decreto que temos a honra 
de submeter a alta consideragao de V. Exa. cumpre-nos esclarecer 
mais o seguinte; 

Indaga-se, por exemplo, da existencia ou nao de texto de lei que 
permita ao Sr. Prefeito, atraves de ato proprio, ou seja, de decreto, 
organizar o Sistema Educative do Municipio da Capital. 

A resposta encontramo-la no Decreto-lei n. 430, de 8 de julho 
de 1947, que desdobrou a antiga Secretaria de Cultura e Higiene nas 
atuais Secretaria de Educagao e Cultura e Secretaria de Higiene. 

De fato, o artigo 22 do referido decreto-lei e suas letras "a" e 
"b" determinam: 

Artigo 22 — Compete a Secretaria de Educagao e Cultura: 
a) — superintender e orientar a educagao de criangas e adoles- 

centes, ate aos 21 anos; 
b) — difundir o ensino primario, vocacional e profissional; 
Estabelece o art. 34 do mesmo diploma legal: 
Art. 34 — Ao Departamento de Educagao, Assistencia e Recreio, 

compete: 

a) —  
b) -  
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c) — ........ 
d) — difundir o ensino primario, vocacional e profissional; 
Estatui o Art. 36: 

"A Divisao de Ensino, compete orientar e colaborar na obra 
de auxilio do Municipio na difusao do ensino primario". 

Ante as disposigoes dos incisos legais citados, nenhuma duvida 
podera subsistir que a Secretaria de Educagao e Cultura, no ambito 
de sua competencia e dentro do programa de sua estruturagao, com- 
pete a difusao do ensino primario, vocacional e profissional, no 
Municipio da Capital. 

Curial se nos afigura que somente se operara a difusao do en- 
sino, nas modalidades citadas na lei, atraves do sistema escolar do 
Municipio, ou seja, de escolas aparelhadas para tal fim. 

E decorre dos expresses termos da lei a competencia do Exe- 
cutive Municipal para instituir o sistema escolar do Municipio o 
que se fara, data venia, atraves de decreto. 

Reforgando os argumentos supra e retro expostos, ha que se 
notar, ainda, que a propria Camara de Vereadores do Municipio 
aprovou a Lei n. 4.850 de 24 de dezembro de 1955, que regulou a 
aplicagao das verbas destinadas ao ensino no presente exercicio fi- 
nanceiro, estabelecendo, na letra "c" do § 1.°, a aplicagao de: 

10% (dez por cento) aos servigos de assistencia aos freqiienta- 
dores de escolas primarias que venham a ser criadas. 

No entanto, nenhuma medida foi tomada, ainda, pelo Executi- 
ve Municipal, no sentido da obediencia ao preceituado quer na lei 
substantiva, quer na adjetiva. 

A atual Administragao da Secretaria de Educagao e Cultura, 
atendendo a determinagao de V. Exa., no sentido de preencher tao 
grave lacuna, vem submeter a apreciagao a minuta de decreto, ane- 
xada a esta exposigao de motives, cuja vigencia vira propiciar uma 
nova era para o ensino do Municipio. 

Neste ensejo, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de pro- 
fundo respeito e admiragao. 

(a) HENRIQUE RICHETTI 
Secretario de Educagao e Cultura" 
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PROJETO DE LEI N.0 331-56 

A Camara Municipal de Sao Paulo, decreta: 

Artigo 1.° — O atual Departamento de Educagao, Assistencia e 
Recreio da Secretaria de Educagao e Cultura fica desdobrado em: 

a) Departamento de Educagao 
b) Departamento de Recreagao e Assistencia 
Artigo 2.° — Compete ao Departamento de Educagao manter e 

desenvolver o ensino em todos os seus cursos e graus, de preferen- 
cia o ensino pre-primario, primario, vocacional e profissional. 

Artigo 3.° — O Departamento de Educagao, constitui-se de 1 
(um) Diretor, 1 (um) Auxiliar Tecnico, 1 (um) Auxiliar de Gabi- 
nete, 1 (um) Auxiliar Administrativo, Secgao de Expediente e Ser- 
vigo de Contabilidade e dos seguintes orgaos: 

I — Divisao de Administragao Escolar; 
II — Divisao de Assistencia Pedagogica; 

III — Divisao de Instituigoes Peri-Escolares. 
Artigo 4.° — Compete a Divisao de Administragao Escolar: 
a) Providenciar a localizagao e instalagao de escolas e forne- 

cimento de material escolar; 
b) Providenciar a realizagao de concursos para o provimento 

de cargos docentes e administrativos do ensino municipal; 
c) Dar posse e exercicio ao pessoai docente e administrativo; 
d) Organizar mensalmente os quadros de movimento escolar; 
e) Levantar quadros estatisticos da populagao infantil em ida- 

de escolar no Municipio da Capital; 
f) Organizar o cadastro do pessoai e das escolas; 
g) Fazer o controle do quadro do pessoai para efeito de lo- 

tagao de cargos. 
Artigo 5.° — Para a execugao dos seus servigos constitui-se a 

Divisao de Administragao Escolar das seguintes unidades; 
I — Secgao de predios e aparelhamento escolar; 

II — Secgao de Estatistica e Controle do movimento escolar; 
III — Secgao de cadastro do pessoai de ensino e lotagao de car- 

gos; 
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IV — Secgao de Expediente. 
Artigo 6.° — Compete a Divisao de Assistencia Pedagogica: 
a) — Sugerir aos professores meios para melhoria de suas tec- 

nicas de ensino, objetivando po-los a par do movimento de renova- 
^ao pedagogica da atualidade; 

b) — Incentivar a organizagao de circulos de estudo entre pro- 
fessores; 

c) — Promover cursos de aperfeigoamento sobre sistemas, me- 
todos ou processes de ensino; 

d) — Proceder ao estudo e realizar pesquisas relativas a ho- 
rarios escolares, programas, problemas de rendimento escolar e maus 
ajustamentos do escolar as situagoes de aprendizado; 

e) — Orientar a formagao de classes selecionadas, aplicagoes 
de processos objetivos de verificagao do rendimento escolar e for- 
magao de classes de reajustamento. 

Artigo 7.° — Para a execugao de seus servigos, constitui-se a 
Divisao de Assistencia Pedagogica das seguintes Unidades: 

T — Secgao de Assistencia ao Ensino de materias de Cultura 
Geral; 

II — Secgao de Assistencia as Praticas Educativas (Canto, De- 
senho, Arte Infantil, Recreagao e Educagao Sanitaria); 

III — Secgao de Estudos e Pesquisas Educacionais; 
IV — Secgao de Expediente. 
Artigo 8.° — Compete a Divisao de Instituigoes Peri-Escolares: 
I — Planejar, executar e fiscalizar a assistencia medico-den- 

taria e alimentar aos escolares; 
II — Proporcionar, atraves de instituigoes peri-escolares, opor- 

tunidades para que os alunos das escolas municipais adquiram ha- 
bitos de civismo, de higiene, de cooperagao e de economia; 

III — Organizar a Caixa Escolar, Associagao de Pais e Mestres, 
etc. 

Artigo 9.° — Constitui-se a Divisao de Instituigoes Peri-Escola- 
res das seguintes Secgoes: 

I — Secgao de Instituigoes Escolares (Caixa Escolar, Associa- 
gao de Pais e Mestres, Literatura Infantil, etc.). 

II — Secgao de Assistencia Medico-Dentaria; 
III — Secgao de Expediente. 

DISPOSigoES GERAIS E ESPECIAIS 
Artigo 10.° — As atribuigoes de cada unidade, discriminadas 

nesta lei, tern carater meramente indicative, nao excluindo quais- 
quer outras que, dentro das necessidades da administragao geral 
do sistema escolar, Ihes sejam cometidas pelo Secretario de Edu- 
cagao e Cultura. 
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Artigo 11 — O Secretario de Educagao e Cultura podera trans- 
ferir atribuigoes de uma para outra ou outras unidades, tendo em 
vista as conveniencias dos servigos e a obtengao de sua maior efi- 
ciencia e rendimento. 

Artigo 12 — Os dirigentes de escolas agrupadas e os profes- 
sores de escolas singulares ficarao diretamente subordinados ao Di- 
retor do Departamento de Educagao. 

Artigo 13 — O Diretor do Departamento de Educagao por in- 
termedio da Divisao de Assistencia Pedagogica, determinara que 
algumas das unidades escolares do municipio funcionem como esco- 
las experimentais, com estrutura, programa e horarios especiais, 
previamente aprovados pelo Secretario de Educagao e Cultura. 

Artigo 14 — Sao criados os cargos e as fungoes gratificadas 
constantes das tabelas anexas a presente lei. 

Artigo 15 — A natureza dos cargos e fungoes de que trata 
esta lei, sua forma de provimento ou designagao e os respectivos 
padroes de vencimentos ou gratificagoes sao os estabelecidos nas 
tabelas anexas. 

Artigo 16 — Pica assegurada preferencia para ingresso no 
magisterio primario municipal ao professor primario que ja vem 
exercendo essas fungoes no Municipio. 

Paragrafo unico — Essa preferencia sera representada por pon- 
tos, que serao conferidos aos candidates de que trata este artigo, 
por ocasiao do concurso de ingresso, na forma do que dispuser o 
respective regulamento. 

Artigo 17 — O Prefeito Municipal podera autorizar a Comis- 
sao de Servigo Civil a contratar os servigos de instituigao especia- 
lizada para que esta realize os concursos para provimento dos car- 
gos de "Professor Primario", "Tecnico de Ensino" e "Orientador 
Pedagogico". 

Artigo 18 — A atual Divisao de Ensino, Assistencia e Recreio 
do Departamento de Educagao, Assistencia e Recreio da Secreta- 
ria de Educagao e Cultura passa a denominar-se Divisao Assisten- 
cial e de Recreio. 

Artigo 19 — Serao expedidos pelo Prefeito Municipal e pelo 
Secretario de Educagao e Cultura, respectivamente, o regulamento 
e as instrugoes para o fiel cumprimento da presente lei. 

Artigo 20 — As despesas decorrentes da execugao da presen- 
te lei, correrao por conta das verbas proprias consignadas no orga- 
mento do exercicio de 1957, suplementadas, se necessario. 

Artigo 21 — Esta lei entrara em vigor em 1 de Janeiro de 
1957, revogadas as disposigoes em contrario. 
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COMISSAO DE CONSTRUgdES ESCOLARES — PREF. C. E. 

JUSTIFICAgAO 

Desde os primeiros anos da Republica cuidou sempre o Estado 
de Sao Paulo com carinho impar da difusao do ensino em todas as 
modalidades, criando amplo sistema escolar cuja eficiencia procurou 
sempre assegurar. 

Acompanhando o crescimento da Capital do Estado fez a Ad- 
ministragao Altino Arantes inaugurar simultaneamente, em 1918, 
quatro excelentes grupos: Perdizes, Vila Mariana, Bom Retiro e 
Avenida Paulista. 

A seguir, por um periodo mais ou menos dilatado nao teve o 
ensino primario conveniente expansao, assoberbadas as adminis- 
tragoes com outros assuntos, tambem fundamentals para a coleti- 
vidade. 

No periodo Armando Sales (1934-1937), apos acurado levanta- 
mento das condigoes existentes, foi empreendida a instalagao de 
mais de uma dezena de grupos escolares, todos eles magnificamen- 
te dotados. 

Entretanto, ou porque nao tivesse conclusao programa mais am- 
plo esbogado, ou porque nao houvesse sido estabelecido piano de- 
finitivo, excedendo por outro lado a expansao da cidade qualquer 
previsao, ficou novamente defazada a instalagao de escolas com re- 
lagao as necessidades da grande comunidade que se avantajava ra- 
pidamente. 

Foi entao estabelecido, em 1943, convenio entre o Estado e o 
Municipio da Capital, representados pelo Interventor Fernando Cos- 
ta e Prefeito Prestes Maia, para efeito de empregar este precipua- 
mente na construgao de escolas as importancias que por determina- 
gao federal, deveria destinar ao ensino.. 

Desse entendimento resultou uma primeira serie de grupos es- 
colares; Pinheiros, Itaim, Ipiranga, Indianopolis, etc. 

Mas as conseqiiencias ficavam ainda aquem do que se podia es- 
perar e muito aquem da grande deficiencia no setor que era bem 
sentida e proclamada. 
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So com a instituigao de um orgao especial, a Comissao do Con- 
venio Escolar, iria a questao receber, a partir de 1949, definitivo im- 
pulse. 

Fora estabelecido novo Convenio, aproximadamente nas mesmas 
bases, inclusive no referente aos varios tipos de ensino, servigos co- 
nexos e auxilios a instituigoes. 

E' facil compreender a excelencia da orientagao adotada. 
Adstrito o Municipio ao proporcionamento de instalagoes, para o 

que havia criado orgao especial, vinculadas efetivamente as verbas 
a finalidade, e definida a sua agao em instrumento legal, nao haveria 
de fugir ao desempenho do compromisso. 

Concluidas as obras, ao Estado, solicitado pela propria entrega 
e pela premencia de aspiragoes locals que costumam se traduzir em 
pronunciamento de representantes nos Legislativos do Estado e do 
Municipio, so cumpria prover ao funcionamento. 

For assim dizer, dois Poderes complementando reciprocamente 
suas agoes e estimulando-as por harmoniosa fiscalizagao de reali- 
zagoes. 

Antes de expirar o convenio entao em vigor, foi preparado novo 
acordo pelo qual se obrigava o Municipio, alem de entrega dos imo- 
veis, a contribuigao, clausula 7a., para a manutengao das escolas cria- 
das pelo Estado, inicialmente com Cr$ 50.000.000,00 (cinqiienta mi- 
Ihoes de cruzeiros), sob a alegagao de que a obrigagao era fundamen- 
talmente daquele, onerando excessivamente o Estado. 

De entao para ca as coisas mudaram muito... Com o advento de 
nova administragao, pelo sr. Janio Quadros, foi solicitada a devolu- 
gao de mensagem por nao consultar tal contribuigao o entendimento 
que passou a prevalecer. 

Estabelecido agora novo acordo entre os Representantes do Es- 
tado e do Municipio, com a eliminagao daquela obrigagao de contri- 
buir este para a manutengao de escolas criadas pelo Estado e, mais, 
sem o onus forgado da criagao de novas escolas a partir do novo con- 
venio, como esta implicito na redagao adotada, de modo inesperado 
recusou o Legislative Municipal sua aprovagao, fundada tal recusa, 
sobretudo, na forma do instrumento. 

Foi alegado: 
1.° — O termo do Convenio referia Prefeitura em lugar de Mu- 

nicipio, o que se afigurava improprio; 
2.° — No termo se incluiam, como objeto de acordo, instalagoes 

e verbas correspondentes a do Municipio, considerada a circunstan- 
cia impertinente; 

3.° — O Municipio assumia encargos que nao encontravam a sua 
contrapartida em obrigagoes do Estado. 
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Avaliando-se sem preconceito a questao: 
1° — A forma adotada reproduzia a usada ao tempo da Ditadu- 

ra e conservava a do 2.° Convenio com aprovagao da Camara; a impro- 
priedade existia, mas, alem de, evidentemente, nao ser deliberada, era 
de facil remogao; 

2.° — A relagao de verbas e instituigoes que nada tinham a ver 
com o Estado, embora a rigor nao fosse pertinente no termo, pode- 
ria ser considerada simplesmente como explicativa da destinagao de 
parcelas que, embora destacadas do fundo reservado para o ensino,. 
teriam aplicagao em finalidade complementar ao cargo exclusivamen- 
te do Municipio. 

Poderia ser ate uma justificativa para empregar em piano mais 
de recreagao, como e o caso dos parques infanto-juvenis, dotagao pri- 
vativa do ensino, a este so se pode entender como transmissao de co- 
nhecimentos nos graus previstos na Constituigao Federal; 

3.° — As obrigagoes do Estado ficaram constando da clausula V 
(Quinta), incluindo-se a nao so atribuigao de verbas para manuten- 
gao dos varies tipos de ensino previstos como para construgao, adap- 
tagao, locagao e conservagao de predios escolares. 

A forma e efetivamente pouco explicita, sendo certo que se o 
Estado porfiou na expansao do sistema de ensino primario e secun- 
dario da Cidade, se descuidou ultimamente da construgao de novas 
escolas ou de sua conservagao. 

Nao so pelas suas auspiciosas conseqiiencias imediatas patentea- 
ram os convenios escolares a sua oportunidade para o Municipio; com 
a desapropriagao de imoveis e a construgao de novos edificios pla- 
nejados sob sua exclusiva orientagao, conseguiu este, por forga de 
uma verba que de outro modo se escoaria sob forma de salario, um 
grande patrimonio. 

Com a perspectiva de um futuro sistema municipal de ensino coe- 
rentemente estabelecido, sob diretrizes suficientemente diferenciada 
do estadual, sem o que nao seria jamais justificavel, a importancia da 
consecugao de tal patrimonio, constituido por conjunto de instalagoes 
utilizaveis de pronto para o funcionamento das unidades escolares 
a prever, nao pode ser subestimada. 

Dois exemplos comprovarao o interesse para o Municipio na for- 
ma entao adotada para aplicagao do fundo do ensino: 

a) um edificio com 10 salas e todas as suas dependencias, do 
custo aproximado de 5 milhoes de cruzeiros, sendo ocupado por es- 
cola estadual para o funcionamento de 20 classes, em regime de uti- 
lizagao normal pode proporcionar a freqiiencia simultanea de 800 alu- 
nos, o dispendio minimo com pessoal e da ordem de 180.000 cruzeiros 
mensais. 
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Quer dizer, em 5 anos gastara o Estado so em salaries mais do 
dobro do que despendeu o Municipio com toda a instalagao. Efetiva- 
mente, o Estado tera cumprido sua obrigagao na difusao do ensino, 
mas o Municipio tera, alem de obediencia ao preceito constitucional 
formado consideravel patrimonio. 

b) na eventualidade de escola localizada em galpao de madeira; 
admitido que apos 5 anos a instalagao esteja totalmente fora de uso, 
teria o Municipio invertido 600.000 cruzeiros, termo medio, para gal- 
pao com 4 salas de aulas e dependencias minimas. 

Em contraposigao, o Estado tera despendido, em 5 anos, cerca 
de 6 milhoes de cruzeiros para fazer funcionar 12 classes divididas 
em 3 periodos. 

Ante tais elementos, parece estranhavel considerar o restabeleci- 
mento de convenio de ensino entre o Estado e o Municipio, inconve- 
niente para o ultimo. 

Objetiva este projeto rearticular a proficua agao comum de sobra 
demonstrada, com exclusao de todos os inconvenientes apontados no 
instrumento recusado em fins de 1954, e com a inclusao de cautelas 
tais que: 1.°) fiquem definidas todas as obrigagoes do Estado na ma- 
nutengao do ensino, no aparelhamento com mobiliario e material de 
consumo e na conservagao dos imoveis que receber para uso tempo- 
rario; 2.°) fique assegurada a possibilidade de instituigao de ensino 
municipal com organizagao autonoma, com o beneficio inclusive, da 
assistencia tecnica do Estado no que se fizer necessario ou for util: 
3.°) tenha, efetivamente, aplicagao na finalidade prevista a parte da 
airecadagao de tributagao municipal fixada na Constituigao de Repu- 
blica, e na sua forma mais atuante no sentido do bem publico. 

Assim, esta o presente projeto de lei em condigoes de merecer 
o acolhimento dos Nobres Representantes do povo nesta Casa. 

A Camara Municipal de Sao Paulo Decreta: 
Artigo 1.° — A parte da arrecadagao tributaria destinada ao En- 

sino, por forga do disposto nos artigos n.0s 169 da Constituigao Fe- 
deral e 79 da lei estadual n.0 1, de 18 de setembro de 1947, sera aplir 
cada pelo Municipio na conformidade seguinte: 

a) 40% (quarenta por cento) na aquisigao, construgao, adapta- 
gao e conservagao de imoveis destinados ao funcionamento de esco- 
las primarias; 

b) 7% (sete por cento) na aquisigao, construgao, adaptagao e 
conservagao de imoveis destinados ao ensino secundario e profissional; 

c) 8% (oito por cento) na aquisigao, construgao, adaptagao e 
conservagao de imoveis destinados a parques e bibliotecas infanto- 
juvenis e dispensarios medico-escolares; 
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d) 2% (dois por cento) na construgao, adaptagao e conserva- 
gao de instalagoes destinados ao ensino especializado de menores por- 
tadores de deficiencias fisicas ou mentals; 

e) 4% (quatro por cento) na manutengao e auxllios aos servi- 
gos de assistencia aos escolares necessitados que freqiientam as es- 
colas pre-primarias estaduais e municipals; 

f) 6% (seis por cento) no auxllio aos estabelecimentos de en- 
sino gratuito mantidos por instituigoes particulares; 

g) 1% (um por cento) na instituigao ou auxilio a servigos de 
divulgagao cultural de iniciativa publica ou particular; 

h) 12% (doze por cento) na manutengao de parques e biblio- 
tecas infanto-juvenis; 

i) 20% (vinte por cento) na manutengao do ensino municipal 
primario, vocacional e supletivo; 

§ 1.° — Das importancias correspondentes as alineas "a", "b", 
"c" e "d" serao reservados 25% (vinte e cinco por cento) para as 
despesas com desapropriagoes de imoveis considerados, pela Muni- 
cipalidade, necessaries para as finalidades indicadas, 2% (dois por 
cento) para suprimento com material permanente e 6% (seis por 
cento) para obras de conservagao e, eventualmente, para edificagoes 
provisorias (galpoes de madeira), ficando esta ultima possibilidade 
assim limitada. 

§ 2.° — Os saldos de cada verba, verificados no exercicio, serao 
agregados as consignagoes similares do exercicio seguinte; analoga- 
mente, os excesses de despesas verificados em cada item poderao ser 
compensados por dedugoes nos exercicios seguintes. 

Artigo 2.° — A Municipalidade promovera o estabelecimento de 
novo convenio com o Estado para o fim especial de assegurar a mais 
ampla e conveniente cooperagao na difusao do ensino, ficando o Exe- 
cutive autorizado a firmar instrumento em que sejam definidas as 
obrigagoes reciprocas seguintes: 

a) A Municipalidade desapropriara os imoveis indispensaveis e 
construira edificios destinados ao funcionamento de estabelecimentos 
ie ensino primario, secundario e profissional, invertendo em tais fi- 
nalidades, respectivamente, 40% e 7% da parte da arrecadagao tri- 
butaria reservada ao ensino; 

b) A Municipalidade entregara ao Governo do Estado, pelo pra- 
zo de 10 (dez) anos, edificios definitives, representando, pelo menos 
75% da capacidade total dos que por forga de lei tiver construido ou 
vier a construir especialmente para escolas primarias, secundarias 
ou profissionais; 

c) Fica prorrogado por 10 (dez) anos a contar desta data o pra- 
zo de ocupagao pelo Estado dos imoveis pertencentes ao Municipio 
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e presentemente utilizados por aquele para o funcionamento de uni- 
dades escolares; 

d) O Estado se obriga a promover a instalagao e o funciona- 
mento das unidades escolares e localizar nos edificios que receber por 
forga do novo convenio a estabelecer, fornecendo todo o pessoal e 
aparelhamento indispensaveis, inclusive mobiliario e material de en- 
sino, permanente ou de consume; 

e) O Estado se obriga a prestar assistencia tecnica na organi- 
zagao, administragao e orientagao do sistema de ensino municipal, 
designando para terem exercicio junto a sua Diregao, pelo menos 4 
(quatro) professores, das categorias de Inspetor ou Delegado de En- 
sino, que exercerao fungoes consultivas ou de assistencia especiali- 
zadas; 

f) O Estado se obrigara a, daqui por diante, nao instalar, nos 
edificios que receber em cessao por forga de convenio com o Muni- 
cipio, unidades escolares de tipo diferente do previsto no projeto do 
edificio; 

g) O Estado se obriga pela permanente conservagao dos edifi- 
cios cedidos pela Municipalidade, bem como a restitui-los desocupa- 
dos e em bom estado findo o prazo da cessao, desde que nao prorro- 
gado expressamente pelos poderes do Municipio; as boas condigoes 
dos imoveis serao comprovadas a qualquer tempo em vistorias pro- 
cedidas por comissao mista formada por dois engenheiros designados 
pelo Governo do Estado e dois pela Prefeitura a solicitagao desta, 
dentro de 30 dias, que apresentara laudo dentro de mais 30 dias. 

h) O Estado se obrigara pelas despesas decorrentes de repara- 
goes eventualmente consideradas necessarias para colocar em boas 
condigoes de utilizagao e aspecto os imoveis, quer por ocasiao da de- 
volugao, quer a qualquer tempo, durante o prazo de cessao, promo- 
vendo os trabalhos respectivos recomendados pela comissao mista. 
prevista na alinea "g"; na falta de providencias do Governo do Esta- 
do, dentro de 90 dias a contar da apresentagao do laudo, a Prefeitura 
fara executar os servigos recomendados pela comissao cobrando do 
Estado o custo comprovado. 

i) Para dar cumprimento ao Convenio que for estabelecido en- 
tre o Estado e o Municipio, na forma prevista, sera instituida uma 
Comissao Executiva diretamente subordinada ao Prefeito a qual com- 
petira supervisionar a aplicagao da parte dos fundos destinados ao 
Ensino, objeto do Convenio, promovendo a localizagao, o projeto e a 
construgao de todos os edificios e instalagoes considerados. Essa Co- 
missao Executiva sera dirigida por um engenheiro municipal titular 
do cargo de diregao ou chefia, de livre escolha do Prefeito, integra- 
rao a Comissao dois professores representantes da Secretaria de Edu- 
cagao do Estado designados pelo respectivo titular, um representante 
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da Secretaria de Educagao e Cultura do Municipio e um Contadoi 
dos quadros da Prefeitura. 

As fungoes tecnico-administrativas e de pessoal auxiliar serao 
preenchidas por elementos dos quadros permanentes ou variavel da 
Prefeitura, de livre designagao do Prefeito. As despesas com o fun- 
cionamento da Comissao correrao por conta da dotagao do Ensino, 
e onerarao proporcionalmente os itens correspondentes a lei que re- 
gula a aplicagao dos fundos do Ensino pelo Municipio relatives a aqui- 
sigao, construgao e adaptagao de imoveis. 

Artigo 3.° — As porcentagens estabelecidas no artigo 1.°, preva- 
lecerao nos 3 (tres) proximos exercicios, devendo, a partir de 1962, 
serem modificados para permitir o desenvolvimento progressive do 
Ensino Municipal. 

Artigo 4.° — Dentro de 90 dias, a contar da assinatura do Conve- 
nio previsto no artigo 2.°, o Executive expedira decreto regulamen- 
tando a execugao desta lei. 

Artigo 5.° — Esta lei entrara em vigor na data de sua publica- 
gao, revogadas as disposigoes em contrario. 





ANEXO N.0 26 

PLANO PARA O ENSINO PRIMARIO MUNICIPAL 

A Realidade dos Fatos 

"Quatrocentas mil criangas, aproximadamente, precisam de es- 
cola primaria, dentro do municfpio de Sao Paulo. Em 1956, estavam 
matriculadas, nas escolas oficiais do Estado, dentro dessa capital, 
250.477 criangas. Achavam-se sem escola cerca de 150.000 crian- 
gas. Note-se que as que freqiientavam os estabelecimentos oficiais 
de ensino, recebiam apenas tres boras diarias de aula. Embora a 
Prefeitura de Sao Paulo se tenha comprometido pelo artigo 22, item 
"b" do decreto-lei 430, de 8 de julho de 1947, a difundir no municipio 
o ensino primario e vocacional, limitou-se o governo municipal, em 
materia de ensino, durante longos anos, a cumprir as determinagoes 
de um Convenio celebrado com o governo estadual, pelo qual Ihe com- 
petia a tarefa de construir, adaptar, reformar e aparelhar os pre- 
dios em que funcionavam as escolas estaduais, e de auxiliar, com 
importancias em dinheiro, a manutengao do ensino primario esta- 
dual dentro do municipio de Sao Paulo. Em 2 de agosto de 1956, 
porem, o decreto 3.185 regulamentou o citado artigo 22, item "b", do 
decreto-lei 430, determinando o inicio do ensino primario municipal. 

"Convem lembrar que o artigo 7 do decreto n.0 3.185 estabele- 
ce: "A Secretaria de Educagao e Cultura fara que as unidades es- 
colares municipais sejam modelares em suas instalagoes higienico- 
pedagogicas e no ensino ministrado, constituindo-se, tanto quanto 
possivel em nucleo de renovagao didatica e em campo experimental 
em materia de assistencia integral da crianga". 

O artigo 12 estabelece que as despesas com o ensino primario 
municipal correrao por conta do "Fundo do Convenio Escolar". 
Pelo decreto 3.186 da mesma data, foram instituidas cem fungoes 
de "Professor Primario", extranumerario, mensalista, referencia VIII, 
para serem exercidas na Secretaria de Educagao e Cultura. 

"A simples leitura desses decretos, assim como de outros do- 
cumentos, que temos em maos, nos leva a convicgao de que existia, 
no espirito dos idealizadores do ensino 'primario municipal, a in- 
tengao de fazer obra de alto m'vel tecnico e profundo sentido social. 
Nao havia, segundo parece, a preocupagao da pressa, nem da quan- 
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tidade. O que se queria era caminhar devagar, mas com seguranga, 
a fim de que o sistema, acrescentando-se supletivamente ao sistema 
do Estado, se organizasse em condigoes capazes de garantir exito 
complete a obra educativa que objetivava alcangar. 

"Acontece, porem, que motivos estranhos aos verdadeiros inte- 
resses do ensino, determinaram a criagao prematura de uma enor- 
me rede de escolas municipals, dentro do exiguo prazo de alguns 
meses. Em conseqiiencia, violou-se, muitas e muitas vezes, o artigo 
7.° acima citado. 

"Apos cuidadoso e dificil trabalho de levantamento, chegamos 
a conclusao de que o sistema escolar do ensino priraario municipal 
compreende: 8 grupos escolares com 148 classes; 21 parques-escolas 
com 84 classes; 608 escolas isoladas e 493 escolas agrupadas com 
1.152 classes. O total de classes e de 1.384, que sao regidas por 1.384 
professores. 

O servigo administrative do sistema escolar municipal e exer- 
cido por: 1 chefe do Ensino Primario Municipal, 4 chefes de Regiao, 
24 inspetores, 40 diretores, 9 auxiliares de diregao, 16 auxiliares de 
chefe de regiao, 11 professores no Servigo de Expediente, 13 pro- 
fessores no Servigo de Orientagao Pedagogica, 9 professores no Ser- 
vigo de Assistencia Escolar, 4 funcionarios no Servigo de Ponto e 
4 funcionarios no Servigo de Estatistica. 

"Nas escolas municipais, acham-se matriculados 26.508 alunos 
do sexo masculine, e 24.375 alunos do sexo feminine, num total de 
50.883 criangas, de seis a doze anos de idade. Das escolas isoladas 
em funcionamento, cerca de 250 devem ser fechadas com urgencia, 
pelas irregularidades que apresentam (local improprio, area insu- 
ficiente, freqiiencia baixa de alunos ou freqiiencia de alunos sem 
idade escolar, etc.). Grande numero de escolas isoladas funcionam 
em predios alugados pela propria professora. Quanto ao numero 
de criangas que continuam sem escola primaria, nao parece exage- 
rado estima-lo em cem mil. 

"Da eloqiiencia desses fatos e desses mimeros, uma verdade ini- 
cial emerge, irrefutavelmente; nem o Estado, nem o Municipio es- 
tao atualmente em condigoes de enfrentar sozinhos com possibili- 
dade de resolve-lo, o problema de dar escola primaria, a todas as 
criangas do municipio". 

A Natureza Municipal do Ensino Primario 

Antes de abordar a questao das possibilidades financeiras do 
municipio para a manutengao de um sistema escolar, devemos in- 
sistir sobre a natureza eminentemente municipal do ensino prima- 
rio. Com todo acerto, a Constituigao Nacional declara, em seu arti- 
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go 166, que a educagao sera dada no lar e na escola. O lar e a es- 
cola se entrelagam e se completam na obra educacional. Em mate- 
ria de ensino, a escola deve suprir o que a familia nao pode rea- 
lizar. A escola primaria, sobretudo, e um prolongamento do lar, 
Considerando-se o que os filhos representam no seio de uma fami- 
lia, bem se pode aquilatar do valor da escola na estimagao dos pais. 
Para os pais, nao ha obra publica que mais interesse do que a or- 
ganizagao do ensino, e principalmente do ensino primario. Em seu 
belo trabalho "Municipalizagao do Ensino Primario", o prof. Joao 
de Deus Cardoso de Melo chega a afirmar: "Nada interessa mais ao 
chefe de familia, nada interessa mais ao municipe, como municipe, 
do que a educagao dos filhos. O assunto diz-lhe respeito tao de per- 
to, tao intimamente, como o calgamento de sua rua ou a qualidade 
da agua que Ihe dao a beber". 

"O ensino primario, que muitas vezes se inicia no recesso das 
familias e, por excelencia, um servigo publico local, pois que e quase 
um servigo domestico. Ora, a administragao dos servigos publicos 
locais compete aos municipios, como determina o artigo 28 da Cons- 
tituigao. 

"O prof. Anisio Teixeira, diretor do Institute Nacional do En- 
sino Primario, do Ministerio de Educagao e Cultura, em tese unani- 
memente aprovada no IV Congresso Nacional dos Municipios, pre- 
coniza, como unico regime consentaneo com a letra e o espirito da 
Constituigao, "o regime de escolas locais, de orbita municipal, su- 
jeitas a organizagao da lei estadual e conformados as bases e dire- 
trizes federals. Tais escolas seriam mantidas com recursos muni- 
cipais, completados por meio de recursos estaduais, ampliados, su- 
pletivamente, por meio de recursos federals. Isto quanto ao ensino 
primario, basico, obrigatorio e gratuito a ser oferecido a todos os 
brasileiros". 

"O verdadeiro, o certo, seria, sem duvida, a municipalizagao in- 
tegral do ensino primario. A principio, a municipalizagao se faria 
na 'capital, depois nos municipios mais importantes e, aos poucos, 
progressivamente, em todo o territorio do Estado. Com isso, o en- 
sino primario se descentralizaria. So quern conhece, por dentro, 
a Secretaria de Educagao do Estado, onde uma imensa maquina bu- 
rocratica esteriliza os melhores esforgos, pode ter ideia do que tal 
descentralizagao representaria para a ordem, a eficiencia e a disse- 
minagao do ensino em nosso Estado. 

"A natureza do ensino, as necessidades da escola primaria, o 
bom senso, tudo indica e aponta o caminho da municipalizagao. E 
nao e por acaso que os povos mais experientes do que o nosso o ado- 
tam. Na Italia, a administragao das escolas primarias pertence as 
prefeituras. Na Inglaterra, as autoridades municipais dispoem so- 
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bre a organizagao e administragao das escolas primarias, assim co- 
mo sobre seus programas e metodos. Na Franga, que e pais forte- 
mente centralizado, as prefeituras se encarregam da diregao das es- 
colas primarias, que por sinal, se denominam "ecoles communales". 
Nos Estados Unidos da America, verifica-se um autentico parado- 
xo: no pais dos "standards", a principal caracteristica do sistema edu- 
cacional e a descentralizagao, de maneira que a responsabilidade da 
politica educacional recai sobre as autoridades locais. Alias, em nos- 
so proprio pais, sempre existiu, pela imposigao natural dos fatos, 
pela simples necessidade das coisas, quase a revelia das leis, o en- 
smo primario municipal. Raro sera, em verdade, o municipio bra- 
sileiro cuja prefeitura nao mantenha uma ou outra escola para o 
ensino de sua populagao infantil. 

"Merece referencia especial o exemplo que nos e dado pelo Rio 
Grande do Sul. Dentro do territorio nacional, esse e o Estado que 
apresenta o melhor ensino primario: melhor em organizagao admi- 
nistrativa, melhor em qualidade de ensino, melhor em assistencia 
a crianga. Qual sera a chave de um tao notavel progresso? Nao te- 
mos duvida em que a resposta a esta pergunta esta no fato, alta- 
mente elucidative, de que o Rio Grande do Sul e o unico Estado 
brasileiro que municipalizou, oficialmente, seu ensino primario. 

"Que havemos de concluir dessas rapidas observagoes? Dire- 
mos, simplesmente, com a mais segura convicgao, que, havendo a 
Prefeitura de Sao Paulo criado o ensino primario municipal, nao 
devera nunca mais extingui-lo, sob pena de retroceder no caminho 
de sua historia. 

Ensino Primario e Finangas Municipais 

"Ha quern sustente que a Prefeitura Municipal de Sao Paulo 
nao se acha em condigoes financeiras de arcar com as despesas acar- 
retadas por um organismo escolar. De acordo com este pensamen- 
to, deve a Municipalidade livrar-se do ensino primario, para evitar 
o onus que ele representa. E' comum ouvir-se a afirmativa de que 
a Secretaria de Obras nao tern verbas, porque a Prefeitura ficou 
obrigada a pagar os vencimentos de professores. Se ela conseguisse 
desobrigar-se desse pagamento, haveria dinheiro para obras. 

"Um equivoco fundamental, entretanto invalida o argumento 
que leva a essa conclusao. E' o que passamos a demonstrar: Enten- 
dendo que a educagao do povo e a principal "obra" exigida pela na- 
gao, a Constituigao Brasileira, em seu artigo 168, sabiamente pre- 
ceitua que o ensino primario e obrigatorio, e que o ensino primario 
oficial e gratuito para todos. 
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A fim de dar vida e eficacia a esses principios, o artigo 169 esta- 
tui: "Anualmente, a Uniao aplicara nunca menus de dez por cento 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nunca menos de 
vinte por cento da renda resultante dos impostos, na manutengao e 
desenvolvimento do ensino". 

"Como o ensino primario e o unico ensino obrigatorio e gra- 
tuito, esses recursos, especialmente destacados pela Constituigao, des- 
tinam-se, em primeiro lugar, ao pagamento das despesas do ensino 
primario. Se houver sobras, apos tal pagamento, poderao estas ser 
aplicadas em ensinos de outros graus ou de outras especies. 

"Por imposigao constitucional, a Municipalidade e obrigada a 
aplicar nn ensino a referida renda de vinte por cento da verba re- 
sultante da cobranga de seus impostos. Dessa verba, devera desta- 
car, antes de mais nada, a importancia necessaria para a manuten- 
gao do ensino primario obrigatorio, existente dentro do Municipio. 

"Em Sao Paulo, a lei 4.850, de 24 de Janeiro de 1956, que dispoe 
sobre a aplicagao das verbas destinadas ao ensino, e anterior a cria- 
gao do ensino primario municipal. Nao fixou, por conseguinte, ne- 
nhuma dotagao para esse ensino. Mas como a Municipalidade se 
comprometera por meio de um Convenio celebrado com o Estado, a 
construir, adaptar, reformar e aparelhar predios em que funciona- 
vam escolas estaduais, a mencionada lei fixou em 57% das verbas 
do ensino, a dotagao destinada a "construgao, locagao, adaptagao, 
aquisigao, restauragao e convengao de imoveis, destinados ao en- 
sino primario, secundario, vocacional, tecnico-profissional ou indus- 
trial e especializado, dentro das divisas do Municipio, inclusive na 
aquisigao de mobiliarios e instalagoes". No presente exercicio, de 
acordo com o orgamento vigente, essa dotagao de 57% representa 
nada menos do que Cr$ 338.694.000,00. Note-se que 15% desta im- 
portancia, ou seja, Cr$ 50.804.100,00 destinam-se, em conformida- 
de com a mesma lei, a construgoes para o ensino secundario do Es- 
tado. 

"E' evidente que, a vista do fato novo da criagao do ensino pri- 
mario municipal, esse regime devera ser urgentemente alterado 
Grande parte das importancias que a Municipalidade despendia com 
as escolas do Estado, terao que se destinar a manutengao e desenvol- 
vimento do ensino primario municipal. Para o proximo ano, a ver- 
ba do ensino sera, aproximadamente, de 750 milhoes de cruzeiros. 
Com ou sem ensino primario municipal, essa verba, por imposigao 
constitucional, devera ser destinada ao ensino. Uma vez mantido o 
ensino primario municipal, tera ele que ser estipendiado com uma 
porcentagem da mesma verba. 

"A que conclusao nos levam estas consideragoes? A uma unica; 
o ensino primario municipal nao ira onerar os cofres publicos num 
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so centavo que ja nao estiver destinado ao ensino. O pagamento de 
professores, portanto, em nada influi para a escassez das verbas des- 
tinadas a obras. 

"Duas realidades existem, que sao as claras balizas do nosso pia- 
no para o Ensino Primario Municipal: a natureza municipal do en- 
sino primario e as possibilidades financeiras da municipalidade. A 
primeira nao permite preconizar a extinqao do ensino primario mu- 
nicipal. A segunda marca os limites a que a organizagao desse en- 
sino pode chegar. Qualquer piano que, neste terreno, desconhecer 
essas duas realidades, ou e retrograde ou e demagogico. 

"Devemos, pois, manter o Ensino Primario Municipal. Para man- 
te-lo, devemos pleitear sua criagao por lei, o que ainda nao foi feito. 
E, ao cria-lo, devemos diligenciar para que a lei Ihe de constituigao 
modelar, a fim de que possa atingir seus mais altos objetivos, e sirva 
de padrao e exemplo. 

Para manter esse ensino, teremos que alterar a lei 4.850, de 25 
de janeiro de 1956, que dispoe sobre a aplicagao das verbas desti- 
nadas ao ensino. Uma porcentagem dessas verbas, principalmente 
das verbas que sao atualmente aplicadas em construgoes, adapta- 
goes, reformas e aparelhamentos das escolas estaduais, deve ser in- 
vestida na manutengao do ensino primario municipal. 

"Nao sendo possivel a Municipalidade, como nao tern sido pos- 
sivel ao govemo do Estado resolver, por si, o problema da escola 
primaria para toda a populagao infantil do municipio, e de se de- 
sejar um estreito entendimento entre os dois govemos, para que em 
conjunto, somando esforgos e idealismos, encontrem a solugao pro- 
curada. 

"Nesta ordem de ideias, poder-se-ia criar uma Comissao Mista, 
composta de elementos indicados pelos dois governos, e cuja mis- 
sao seria a de proper os pianos da melhor distribuigao das duas re- 
des oficiais do ensino primario, existentes na capital, a fim de que 
essas redes nunca fagam concorrencia reciproca e sempre se com- 
pletem mutuamente. 

"Um dos primeiros trabalhos dessa Comissao seria a de estu- 
dar a maneira de abrigar em escolas adequadas, estaduais e muni- 
cipais, as criangas que freqiientam pseudo-escolas oficiais, que a de- 
magogia pre-eleitoral criou desordenadamente. 

Essas pseudo-escolas seriam fechadas. 
"A Comissao Mista estudaria, tambem, a possibilidade de serem 

transferidas para o Estado as escolas municipais que a Municipali- 
dade nao queira ou nao possa manter. Muitas destas escolas acham- 
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se instaladas em salas alugadas pelos proprios professores. Nestes 
casos, devido a situagao especial da locataria, a transferencia pode- 
ria, talvez, abranger a escola, os alunos e o professor. 

"Para o preenchimento dos cargos de professor, nas escolas que 
constituirao a rede escolar municipal, poderemos realizar um exa- 
me interno e selegao entre os professores municipais, para a esco- 
Iha dos melhores. Os demais seriam dispensados ou aproveitados 
em alguma outra secretaria da Prefeitura. Estamos convencidos de 
que, uma vez tomadas essas medidas, a populagao infantil de Sao 
Paulo contara com o melhor ensino primario que as circunstancias 
atuais permitem almejar". 

Consideragoes Finals 

"Antes de tragar o piano acima, tomamos duas providencias es- 
senciais. A primeira foi o levantamento completo da organizagao 
municipal do ensino primario. A segunda foi entrar em entendi- 
mentos com o digno e ilustre secretario de Educagao do Estado de 
Sao Paulo, sr. Vicente de Paula Lima. A primeira providencia nos 
forneceu uma visao muito precisa e detalhada de todo o quadio 
do ensino municipal. Seus resultados sinteticos acham-se no inicio 
deste trabalho. A segunda revelou a extraordinaria possibilidade 
de um estreito entrosamento entre as duas redes oficiais de ensino 
existentes no municipio de Sao Paulo. Com lucidez e patriotismo, 
o preclaro titular da Secretaria de Educagao do Estado revelou com- 
preender a imperiosa necessidade de se conjugarem esforgos dos 
dois governos, para a solugao conjunta do magno problema educa- 
cional de nosso grandb municipio. Ja recebemos de s. exa. oficio em 
que nomeia os elementos do Estado que deverao compor, com os da 
Municipalidade, a Comissao Mista a que nos referimos em nosso 
piano. 

"Devemos acrescentar que nossas diligencias vem sendo acom- 
panhadas, com indisfargavel e simpatico interesse, pela esclarecida 
imprensa paulista. Temos tido a satisfagao de receber apoio e in- 
centive dos mais diversos setores da opiniao publica. 

"Devemos lembrar, finalmente que, em sessao de 19 de junho, 
a Camara Municipal aprovou o seguinte requerimento dos srs. ve- 
readores Rubens do Amaral, Freitas Nobre, Joaquim Monteiro de 
Carvalho e Marcos Melega: "Noticias oficiais, tanto de fonte es- 
tadual como de fonte municipal, informam que chegaram a bom 
termo os entendimentos que vinham se processando entre o Esta- 
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do e a Prefeitura, para solugao dos graves conflitos oriundos de 
conflitos anteriores em materia de ensino. Assim, requeiro a v. exa.. 
ouvido o Plenario, se consigne em ata um voto de jubilo por esse 
motive, congratulando-se a Edilidade com o sr. Vicente de Paula 
Lima, secretario de Educagao e com o sr. Goffredo Telles Junior, 
secretario de Educagao e Cultura, pelo bem que estao fazendo ao 
municipio. Essas congratulagoes sao extensivas ao sr. governador 
do Estado e ao sr. prefeito Municipal, cujo assentimento era impres- 
cindivel". 
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DECRETO N.0 3.875 

considerando a existencia de mais de mil e quinhentos professo- 
res primarios em exercicio; 

considerando a natureza especifica das fungoes exercidas pelos 
professores primarios; 

considerando a necessidade imperiosa de regulamentar a forma 
de substituigoes dos professores primarios, a fim de nao se interrom- 
perem as atividades do ensino seja no caso de faltas, licengas e afas- 
tamentos, seja quando ocorrerem exoneragoes ou dispensas, ou, ain- 
da, no caso de criagao de novas unidades e ate o seu regular provi- 
mento: 

DECRETA: 

Artigo 1.° — As substituigoes do ensino primario municipal se- 
rao exercidas por professores-substitutos, mediante a remuneragao de 
Cr$ 180,00 (cento e oitenta cruzeiros) por dia de trabalho efetiva- 
mente realizado, quer na substituigao, quer no exercicio temporario 
de classes ou escolas que se vagarem. 

Artigo 2.° — Os professores-substitutos do ensino primario mu- 
nicipal serao designados por ato do secretario de Educagao e Cultu- 
ra, mediante regular inscrigao dos interessados na chefia do ensino 
primario. 

§ 1.° — A inscrigao sera feita na Chefia do Ensino Primario, me- 
diante requerimento, com firma reconhecida, acompanhado do di- 
ploma, em original ou fotocopia autenticada, expedida pelo estabe- 
lecimento de ensino normal, oficial ou reconhecido do Estado de Sao 
Paulo e atestado de boa conduta, fomecido por autoridade escolar, 
com firma reconhecida. 

§ 2.° — No ato da posse o professor-substituto devera apresen- 
lar os demais documentos exigidos por lei, inclusive laudo de saude 
fornecido pelo orgao proprio municipal. 

§ 3.° — Sera assegurada, sempre que possivel, preferencia de 
designagao aos candidates que provarem residir com a respectiva fa- 
milia, no Municipio da Capital. 

Artigo 3.° — Os professores-substitutos serao designados para as 
Escolas Agrupadas, na proporgao de um para cada duas classes. 
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Artigo 4.° — Os professores-substitutos do Ensino Primario Mu- 
nicipal, embora so percebam remuneragao correspondente aos dias 
de trabalho efetivamente realizado, em substituigoes ou no exerci- 
cio de unidade escolar vaga, sao obrigados ao comparecimento dia- 
rio, para a pratica de ensino e desempenho de outras atribuigoes 
proprias. 

Artigo 5.° — O tempo de exercicio de professor-substituto sera 
computado para a carreira do 'magisterio primario municipal, na 
forma do que dispuser a regulamentagao especifica a admissao, re- 
mogao e promogao de professores primarios. 

Artigo 6.° — Nos termos deste decreto, os professores-substitu- 
tos poderao ser designados para substituigoes ou exercicio tempora- 
rio em escolas isoladas da respectiva regiao escolar, mediante por- 
taria da Chefia do Ensino Primario. 

Artigo 7.° — Os professores-substitutos poderao ser transferi- 
dos de uma para outra escola, mediante requerimento, bu "ex-ofi- 
cio", por portaria da Chefia do Ensino Primario Municipal. 

Artigo 8.° — Os professores-substitutos serao automaticamente 
dispensados das substituigoes ou exercicio de unidades escolares va- 
gas, no dia 15 de dezembro. 

Artigo 9.° — Para efeito de remuneragao serao computados os 
domingos, facultativos e feriados intercalados entre dias de trabalho. 
efetivamente realizados na mesma unidade, em substituigoes ou exer- 
cicio em classe ou escola vaga. 

Artigo 10.° — A Secretaria de Educagao e Cultura fica autori- 
zada a expedir as instrugoes complementares relativas a execugao 
desse decreto. 

Artigo 11.° — As despesas decorrentes da execugao deste de- 
creto correrao a conta das verbas proprias do orgamento suplemen- 
tar, se necessario. 

Artigo 12.° — Este decreto entrara em vigor na data de sua pu- 
blicagao, revogadas as disposigoes em contrario". 
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAQAO E CULTURA 

ENSINO PRIMARIO MUNICIPAL 

CONTRIBUigAO AO ESTUDO DA FORMACAO 
DO PROFESSOR PRIMARIO 

1957-1958 

III CONGRESSO DE PROFESS6RES PRIMARIOS 

PORTO ALEGRE 





I — INTRODUgAO 

O Servigo de Orientagao Pedagogica (SOP) do Ensino Prima- 
rio Municipal, organizado a fim de assistir e orientar os professo- 
res, fazer pesquisas e estudos sobre metodos, programas, livros di- 
daticos, rendimento escolar, provas, etc., tendo de planejar suas ati- 
vidades, organizou um questionario que foi apresentado aos profes- 
sores municipais com o objetivo de colher dados reais onde pudesse 
fundamentar seu trabalho de assistencia e orientagao. 

Era de nossa intengao fazer um levantamento geral, e aplicar os 
questionarios a todos os professores municipais; entretanto, por fa- 
tores independentes de nossa vontade nao conseguimos o levanta- 
mento dos 1305 questionarios distribuidos e que correspondem ao 
numero total de professores em exercicio. Obtivemos respostas de 
1012 professores correspondentes a 85%, percentagem bastante sig- 
nificativa e que nos permitiu tirar (algumas conclusoes valiosas para 
os objetivos que tinhamos em vista. 

O trabalho foi realizado pela equipe do Servigo de Orientagao 
Pedagogica sob a responsabilidade de seu chefe, Profa. Dinah de 
Mattos Pimenta, e coordenado pelas professoras Haydee Pereira Bue- 
no e Maria Aparecida Rodrigues Cintra, com a participagao das 
orientadoras Celia Pezzolo de Carvalho, Nilce de Carvalho, Maria 
Emilia Bueno de Aguiar, Maria Antonieta d'Alkmin, Dolly Prates, 
Neyde Rolim de Oliveira Correa, Lais Mattoso, Cecilia de Paula 
Souza, Maria Jose Marques Leite, Cleopatra Luisa de Lima e Mello. 

O questionario foi elaborado de forma a se obter informagoes de 
tres aspectos da vida do professor: dados pessoais e tempo de magis- 
terio, dados de formagao profissional e dados sobre suas atividades 
didaticas e problemas decorrentes. Dispensou-se a identificagao no- 
minal do questionario a fim de proporcionar maior liberdade nas 
respostas. 

Nao tivemos a pretensao de dar, ao nosso trabalho, um carater 
de pesquisa cientlfica. Trata-se de um inquerito feito a hm grupo 
de professores cujas atividades estao limitadas a uma determinada 
zona — Municlpio de Sao Paulo '■— e subordinadas a organizagao 
municipal do Ensino Primario. 
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As conclusoes a que chegamos corroboram conclusoes obtidas 
em trabalhos semelhantes feitos em outros Estados do Brasil (1) e 
em Sao Paulo (2), assim como um trabalho realizado nos E.U.A. 
e publicado no "Bulletin 1954, n.0 6, U. S. Department of Health, 
Education and Welfare". 

Esse resultado animou-nos a apresentar o presente trabalho ao 
III Congresso Nacional de Professores Primarios, a titulo de colabo- 
raQao ao segundo tema: "Formagao dos Professores Primarios — 
Estudo das deficiencias e meios para sana-las" — com sugestoes para 
um piano de assistencia ao professor. 

Agradecemos ao Sr. Secretario de Educagao e Cultura do Muni- 
cipio de Sao Paulo, Professor Gofredo da Silva Telles Junior e ao 
Senhor Chefe do Ensino Primario Municipal, Sr. Paulo Fradique 
Sant'Anna, que permitiram que este trabalho fosse levado ao III 
Congresso Nacional de Professores Primarios como uma contribui- 
gao do SOP, do Ensino Primario Municipal. 

II — APLICAgAO E ESTUDO DOS DADOS 

Os questionarios foram aplicados numa das Reunioes Pedago- 
gicas Mensais, ocasiao em que se reunem todos os professores das 
Escolas Isoladas do Quadro do Ensino Primario Municipal. Apos 
uma explicagao das perguntas, os questionarios foram distribuidos 
e preenchidos pelos professores presentes. Para aqueles professores 
pertencentes as Escolas Agrupadas os questionarios foram entregues 
aos respectivos diretores, com as devidas explicagoes, que se incum- 
biram de aplica-los e devolve-los ao SOP. 

De posse dos questionarios iniciou-se o trabalho e estudo dos 
mesmos. 

Houve um trabalho de codificagao inicial, com letras e algaris- 
mos romanos e foi adotado um criterio unico na analise dos dados, 
ficando eles enquadrados dentro de itens que correspondiam a: pro- 
blemas pessoais, problemas profissionais, problemas do meio e pro- 
blemas psico-pedagogicos. 

Para algumas questoes levou-se em conta mais de uma resposta 
e considerou-se na analise desses dados, a percentagem em relagao a 
freqiiencia de respostas obtidas. 

(1) — Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, n.0 64, outubro, dezem- 
bro de 1956. Vol. 26 — pg. 28 — O problema da formagao de profes- 
sores primarios. Profa. Eny Caldeira. 

(2) — Revista de Pedagogia, n.0 4 — 1957 — O ensino da leitura no Distrito 
da Capital. Profa. Maria Jose Garcia Werebe. 
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Na primeira fase do trabalho de tabulagao dos dados, os ques- 
tionarios foram distribui'dos entre as orientadoras divididas em qua- 
tro grupos de duas orientadores em cada grupo. 

Apos uma primeira triagem dos dados totais obtidos foi reali- 
zada uma revisao e, em seguida, uma segunda triagem onde os da- 
dos foram reunidos nos itens de acordo com o criterio acima citado. 
fiste trabalho foi realizado por um grupo menor de orientadoras se- 
gundo criterio estabelecido pelas coordenadoras. Numa terceira re- 
visao, a cargo das coordenadoras, foi feita a analise em percentagem 
desses resultados, foram estudados os dados obtidos que levaram as 
conclusoes que serviram de fundamento ao nosso planejamento. 

* 
♦ * 

III — ANALISE DOS RESULTADOS 

Com base no questionario elaborado, foi realizada a analise le- 
vando-se em conta os dados pessoais, de formagao profissional e de 
atividades didaticas. 

Dados pessoais: 

Dos 1012 professores, 70% aproximadamente tern a idade entre 
20 e 25 anos (quadro I), sao portanto, professores jovens e forma- 
dos entre 1954 e 1956, numa percentagem de 54% aproximadamen- 
te, sendo que, entre os demais, cerca de 31%, formados entre 1950 
e 1953 e 14% entre 1930 e 1949 (quadro II). Portanto, 85% aproxi- 
madamente dos professores municipais tern menos 'de dez anos de 
formatura, sendo de supor que tenham formagao profissional nos 
moldes da atual pedagogia. 

Desses professores, apenas 25% tem uma experiencia efetiva no 
magisterio, de mais de quatro anos, sendo que os outros, aproxima- 
damente 40%, com tempo de tres anos e menos de magisterio, e 
apenas com trabalho de substituigao esporadica. Os restantes, 35% 
nao responderam e pelos outros dados do questionario, podemos su- 
por que se trata de professores sem pratica alguma, isto e, que ain- 
da nao haviam ingressado no magisterio (quadro III). 

O tipo de formagao se distribui mais ou menos equilibrada- 
mente. Obtivemos, pelos dados levantados, cerca de 55% de profes- 
sores formados por instituigoes oficiais (estadual e municipal) e 
45% em instituigoes particulares (leigas e religiosas) (quadro IV). 

Dados de formagao: 
Passando a analise dos dados de formagao foi interessante notar 

que ainda domina entre o professorado a velha concepgao empxrica 



— 380 — 

do magisterio como "sacerdocio" pois os problemas tecnicos da for- 
magao profissional nao aparecem bem definidos. 

A analise do item 3 (quadro VI) mostra claramente a importan- 
cia do fator vocagao como determinante da escolha da profissao, 
com 76%, o que poderia levar a suposigao de que o problema do ajus- 
tamento profissional estaria inicialmente resolvido. fiste fator con- 
tinua sendo apontado com grande freqiiencia como elemento prepon- 
derante na atividade profissional, juntamente com "boa vontade", 
equilibrando-se com a importancia dos fatores tecnicos profissionais 
como se ve no quadro VII — 44,55 contra 52,96%. Isto leva a supor 
que os professores nao tern uma visao clara dos aspectos tecnicos da 
formagao profissional. Esta suposicao parece ser confirmada pela 
analise da pergunta 5; onde a variedade de respostas, bem como a 
sua imprecisao com os problemas pessoais aparecendo com freqiien- 
cia nos levou a impossibilidade de tabulagao dos dados bem como a 
inutilizagao das respostas. 

Conclusao: 

Pelo estudo acima apresentado podemos chegar a duas primei- 
ras conclusoes: 1.°) Os professores primarios municipais sao, em sua 
maioria, recem-formados e inexperientes precisando completar sua 
formagao profissional atraves de uma assistencia e orientagao conti- 
nuada. 2.°) As Escolas Normais nao formam uma consciencia pro- 
fissional, nem mesmo dao aos professores uma visao clara dos aspec- 
tos tecnicos da profissao. 

Dados sobre as atividades docentes do professor: 

Os itens 7 a 19 referem-se, de modo geral, a atividade docente do 
professor, suas dificuldades, seus problemas, metodos empregados, 
etc. Nesse grupo, as perguntas 13 a 17 ligam-se aos problemas do en- 
sino da leitura no 1.° Ano. Os itens 18 e 19 aos problemas do ensino 
da aritmetica, em todas as series do curso primario, com uma aten- 
gao especial ao 1.° Ano. 

Abordamos mais especialmente os problemas de ensino no 1.° 
Ano pelo fato de 84,5% de nossos professores lecionarem em classes 
de 1.° Ano (quadro V). 

A analise dos questionarios no que diz respeito as perguntas aci- 
ma referidas, levou-nos aos seguintes resultados: Em 1012 questiona- 
rios, 58%, aproximadamente, dos professores consideram o programa 
facil de ser desenvolvido, condicionando entretanto essa facilidade a 
uma serie de fatores que podem ser reunidos em dois grupos; desen- 
volvimento psico-social da crianga e condigoes de trabalho do pro- 
fessor (quadro IX). Nas perguntas que encaram o problema da ati- 
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vidade didatica propriamente dita, foi considerada como materia mais 
diflcil de ser lecionada, a aritmetica, numa proporgao de 46% em 
1075 respostas, pois mais de um professor assinalou mais de uma 
materia como as mais dificeis (Quadro X). 

Foi possivel uma analise mais profunda das causas das dificul- 
dades apontadas em relagao a cada materia e as materias em geral. 
Considerado o total geral das dificuldades — 1514 freqiiencias — fo- 
ram apontadas por ordem de freqiiencia as seguintes razoes: alu- 
nos desinteressados (270 em 1514 ou 18% aproximadamente) (Qua- 
dro XI). 

Os resultados gerais e os obtidos em relagao a aritmetica sao os 
mesmos, isto e, as causas apontadas das dificuldades no ensino sao; 
alunos desinteressados, falta de material e falta de orientagao. 

Considerando que a maioria dos professores em causa estao re- 
gendo classes de primeiro ano cujos alunos estao em idade que "na- 
turalmente" os predispoe para a aprendizagem, e de estranhar tao 
alta freqiiencia do fator "desinteresse dos alunos e das materias". 
Isto nos levou a uma analise mais detida das outras causas aponta- 
das e que se referem ao aspecto da formagao de como ensina-la, etc. 
numa freqiiencia total de 663 ou aproximadamente 44% (Quadro 
XI). Essa analise levantou o seguinte problema: nao seria nesse ca- 
so a deficiencia tecnica do professor a causa do desinteresse in- 
f an til? 

Conclusao: Duas conclusoes se impoem: 

1. — A deficiencia tecnica do professor pode ser a causa do mau 
rendimento escolar. 

2. — Ha por parte do professor uma dificuldade de adequagao en- 
tre seus conhecimentos teoricos e sua atividade didatica. 

No item "Quais as dificuldades no trato com a classe", preten- 
diamos obter informagoes sobre as relagoes humanas entre profes- 
sor e aluno; entretanto as respostas foram dadas em fungao dos pro- 
blemas que o professor encontra em sua atividade. Encontramos 
uma confusao entre causa e efeito. Assim a maior freqiiencia foi 
atribuida a "disciplina" com 444 respostas para um total, de 1508 
causas apontadas, ou seja, 29% aproximadamente. Em segundo lu- 
gar, aparece a causa "classes heterogeneas e numerosas" como sen- 
do uma dificuldade, com uma freqiiencia de 24% (Quadro XII). 

Tentando eliminar essa confusao, fizemos uma analise mais ge- 
ral da freqiiencia das causas sem considerar os efeitos, e apareceu 
em primeiro lugar "classes heterogeneas" com uma freqiiencia de 
470 em 1580 respostas, ou seja, aproximadamente 31%, e em segun- 
do lugar as diferengas de nfvel social da crianga numa freqiiencia 
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de 262 ou 17%. Seguindo-se "condifjoes de saude" e "classes nume- 
rosas" com, aproximadamente, a mesma freqiiencia ou seja de 210 
e 214, considerando que as condigoes de saude dependem, em gran- 
de parte, das condigoes socio-economicas, se reunirmos a freqiien- 
cia das duas, teremos uma percentagem equivalente a de classes he- 
terogeneas, ou seja, aproximadamente 31%. 

Conclusao — O professor luta com dois problemas de dificil so- 
lugao: classes heterogeneas e uma clientela de nivel socio-economi- 
co baixo o que dificulta seu trabalho nao somente sob o aspecto pe- 
dagogico como tambem sob o aspecto de sua formagao que e mais 
teorica e sem previsao da nossa realidade escolar. Confirmamos nes- 
ta conclusao o item 3 (pg. 40) do trabalho de Da. Eny Caldeira, ja 
citado, quando se refere a falta de adequagao do curriculo da Esco- 
la Normal aos problemas pedagogicos em face da realidade bra- 
sileira. 

O professor deve saber usar seus conhecimentos teoricos de 
acordo com o meio onde vai trabalhar e onde devera aplica-lo. E 
essa adequagao de metodo as condigoes de trabalho e totalmente 
desconhecida pelos nossos professores, pois em Escolas Normais a 
teoria esta totalmente desligada da pratica. 

Passamos em seguida a analisar os itens referentes a metodolo- 
gia especifica da leitura e da aritmetica. Quando esperavamos en- 
contrar a maior dificuldade no problema metodologico fomos en- 
contra-la em causas as mais variadas, com freqiiencias muito disper- 
sas, havendo apenas uma concentragao de 45%, aproximadamente, 
nas respostas: "nenhuma dificuldade" e respostas em branco, sendo 
que desses 45%, 28% nao responderam. 

Esse resultado pode ser atribuido a um desconhecimento do pro- 
blema metodologico e dos processes que envolvem a aprendizagem 
da leitura. Ha uma identificagao entre causa e efeito porque anali- 
sando mais minuciosamente cada uma das causas apresentadas, veri- 
ficamos que elas poderiam ser enquadradas dentro de 3 itens: difi- 
culdade decorrente da formagao do professor, dificuldade decorrente 
do aluno, e dificuldade decorrente do meio, (Quadro XIII), sendo que 
o item de maior freqiiencia foi o primeiro. Confirmam-se mais uma 
vez as conclusoes anteriores sobre as deficiencias de formagao do 
professor. 

O estudo dos dados referentes a metodologia especifica da leitu- 
ra e aritmetica reforgam as afirmagoes anteriores. Assim, a analise 
dos Quadros XIV e XV levou-nos as observagoes seguintes: em 1012 
professores, 67% aproximadamente, dizem adotar o metodo analitico 
para o ensino da leitura — essa alta percentagem deveria nos fazer 
supor que nossos professores estao atualizados no que diz respeito a 
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metodologia da leitura. Entretanto no item seguinte — os dados so- 
bre a cartilha adotada — desfizeram essa impressao e ainda mais fo- 
ram uma demonstragao evidente do desconhecimento do conceito de 
metodo. 

A cartilha cuja freqiiencia vem em primeiro lugar com 50% e que 
denominamos cartilha A, e reconhecidamente uma cartilha baseada 
no metodo sintetico. No Quadro XV deixamos de citar nominalmen- 
te as cartilhas porque o nosso interesse nao e a critica ao metodo ado- 
tado pelas cartilhas, mas a adequagao entre a escolha da cartilha e 
o metodo adotado. 

As demais cartilhas, com excegao de F, G e H seguem o metodo 
sintetico ou misto tambem, num total de 80% aproximadamente. 

Houve portanto uma nitida contradigao entre o metodo que di- 
zem adotar e o metodo que realmente adotam. 

Poder-se-ia supor que a causa desta contradigao entre a escolha 
da cartilha e o metodo adotado seria a inexperiencia dos professores, 
por se tratar em nosso caso, de professores, em sua maioria recem- 
formados. Entretanto, essa suposigao parece nao proceder pois em 
trabalho realizado no Distrito da Capital e ja citado, o tempo de ma- 
gisterio nao parece ter influido pois professores com longa pratica 
do magisterio, incorreram na mesma contradigao. 

Passando-se a analise do quadro XVI que trata da distribuigao 
de freqiiencia das dificuldades no ensino da aritmetica, notamos na 
analise das causas apontadas, a maior freqiiencia atribuida a "inca- 
pacidade dos alunos" com 21% das respostas, seguida da "dificulda- 
de da materia" com 15% e "desconhecimento de metodos" com 12%. 
As outras causas apontadas pela diminuta freqiiencia dispensa co- 
mentarios. 

O problema da incapacidade dos alunos e dificuldade da materia 
merece as mesmas observagoes feitas anteriormente sobre o fator in- 
teresse e atividade do professor. 

A alta freqiiencia observada na dificuldade de ensino das opera- 
goes fundamentais, raciocinio e problema, pode revelar mais uma de- 
ficiencia de ordem metodologica e psico-pedagogica do professor, de- 
corrente de uma ma adequagao entre a teoria e a pratica, do que pro- 
priamente incapacidade real do aluno. 

Conclusao: 

1. Sem entrarmos em analise pormenorizada das causas mais pro- 
fundas dos problemas levantados, podemos entretanto tirar uma 
conclusao geral: o Curso Normal nao da ao professor uma for- 
magao especifica tanto no que diz respeito a metodologia das ma- 
terias como a sua adequagao a cada fase do ensino. 
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2. A cadeira de "Pratica do Ensino" nao atende as necessidades de 
nossa realidade escolar. 

* * 
IV — CONCLUSOES GERAIS 

A analise geral dos dados obtidos neste trabalho, permitiu reu- 
nir as conclusoes particulares anteriormente apresentadas em tres 
itens gerais: 

1.° — O professor primario municipal e recem-formado e inexpe- 
riente, necessitando de maior assistencia e orientagao para completar 
sua formagao. 

2.° — Ha desconhecimento, por parte do professor, dos problemas 
metodologicos, principalmente da Linguagem e da Aritmetica e dos 
meios para resolve-los. 

3.° — Ha dificuldade de adequagao do trabalho do professor as 
possibilidades da crianga e a realidade escolar. 

» * 
Das conclusoes da pesquisa chegamos a constatagao de que ha 

elementos interferindo nos tres fatores do processo ensino-aprendiza- 
gem: professor, aluno e ambiente escolar, e, interferindo de uma for- 
ma negativa sendo portanto necessario transformar essa interferen- 
cia em positiva. 

Assim, apresentamos como piano de trabalho do SOP, para 1958, 
as seguintes atividades; 

Em relagao ao professor 
1. Estudo do programa segundo os graus, para orientar os pro- 

fessores no seu desenvolvimento, objetivos e finalidades. 
2. Cursos sobre Metodologia da Aritmetica e Leitura, com es- 

pecial atengao aos primeiros e segundos anos, que constituem a gran- 
de maioria de nossas classes. 

3. Visitas regulares as escolas para observagao e orientagao do 
trabalho docente do professor. 

4. Registro em fichas individuals da atividade do professor, a 
fim de acompanha-lo em suas dificuldades e adapta-lo ao seu ambien- 
te de trabalho (Ver modelo de ficha anexo). 

5. Organizagao de uma biblioteca pedagogica para uso do ser- 
vigo e consulta dos professores. 

6. Publicagao de um boletim trimestral para difusao das reali- 
zagoes do SOP e atualidades pedagogicas. 

Em relagao ao aluno 
1. Organizagao de prontuario do aluno constante de dados pes- 

soais, psico-econdmico-sociais e das atividades escolares. 
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2. Selegao dos alunos por nivel de escolaridade evitando clas- 
ses numerosas e heterogeneas, a fim de possibilitar ao professor um 
trabalho mais eficiente. 

3. Exame psicologico dos alunos suspeitos de insuficiencia men- 
tal para encaminha-los as classes especializadas. 

4. Organizagao de classes de aceleragao para os imaturos. 

5. Solicitar do Servigo de Assistencia ao Escolar, maior empenho 
na assistencia medica visando atender as condigoes de saude do edu- 
cando. 

Em relagao ao ambiente escolar 

1. Estudo das condigoes fisicas do ambiente escolar: a escola — 
a sala de aula — o recreio — para prover condigoes satisfatorias de 
trabalho. 

2. Organizagao do Museu Pedagogico, para prover ao professor 
material didatico adequado. 

3. Estudo do material didatico (tipo, confecgao e emprego), ana- 
lise de livros escolares, a serem recomendados ao professor. 

4. Entrosamento do SOP com a Associagao de Pais e Mestres 
a fim de incrementar as relagoes entre a comunidade e a escola. 

* * 

O SOP se propoe em suma, orientar e cuidar do aperfeigoamen- 
to do professor primario e de todos aqueles que direta ou indireta- 
mente estejam Ixgados ao Ensino Primario, incluindo aqui, as pro- 
prias orientadoras, os inspetores de ensino, os diretores e auxilia- 
res de diregao. 

Desta forma, ratificamos esta importante conclusao da Confe- 
rencia de Lima, realizada em 1956 e que diz o seguinte: "Quaisquer 
que sejam os meios empregados para contribuigao no aperfeigoa- 
mento do corpo docente primario (.conferencias, ligoes modelo, gru- 
pos de discussao, estagios e estudos, cursos de ferias, corresponden- 
cia, transmissoes radiofdnicas, etc.) um papel preponderante deve 
ter na organizagao dos mesmos, a inspegao escolar, a diregao e o 
corpo docente dos estabelecimentos de formagao pedagogica e os 
agrupamentos ou associagao do corpo docente primario. 

Sao Paulo, Dezembro de 1957. 
* ♦ 
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1 — QUADRO = DISTRIBUICAG PGR IDADE 

IDADE N.0 DE PROFESS6RES % 
20 — 25 704 69,565 
26 — 30 174 17,195 
+ 30 116 11,462 
branco 18 L778 
TOTAL 1012 100,000 

2 — QUARRO - ANO DE F0BMATURA 

ANO DE FORMATDflA N.P DE PROFESS6RES % 
30 — 39 24 2,370 
40 — 49 120 11,858 
50 — 53 312 30,830 

54 159 15,711 
55 207 20,464 
56 180 17,787 

branco 10 0,990 

TOTAL 1012 100,000 

3 — QUADRQ = TEMPO DE MAGISTEBIQ 

TEMPO EM ANOS N.0 DE PROFESS6RES % 
Nenhum IP 0,990 

— 1 ano 34 3,359 
1 ano 103 10,177 
2 anos 150 14,820 
3 anos 105 10,383 

4 — 10 anos 257 25,393 
+ 10 anos 20 1,975 

branco 333 32,903 

TOTAL 1012 100,000 
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4 — QUADRO = DISTRIBUigAO FOR TIPO DE ESCOLA 

TIPGS N 0 DE PROPESS6RES % 
Institute 181 17,887 
Estadual 381 35,672 
Municipal 20 1,976 
Part, s/espec. 310 30,633 
Part, relig. 90 8,893 
Part, leiga 24 2,370 
branco 26 3,570 

TQTAL 1012 100,000 

5 — QUADRO = DJiSTRIBUICAO FOR SfiRIE DE CURSO 
QUE LECIONA 

SERIE N.0 DE PROFESS6RES % 
la. 856 84,585 
2a. 54 5,335 
3a. 10 0,990 
4a. 5 0,494 
Cl. anex. 79 7,806 
branco 8 0,790 

total 1012 100,000 

6 — QUADRO = DISTRIBUICAO FOR FREQtJENCIA 
DE MOTIVQS NA ESCOLHA DA PROFISSAO 

MOTIVOS FREQUENCIA DE % 
RESPOSTAS 

VOCAQAO 900 76,791 
Probl. Economico 108 9,215 
Falta de outra opor- 

tunidade 67 5,716 
Prestigio social 23 1,962 
Outros motives 65 5,546 
branco 9 0,770 

TOTAL 1172 100,000 
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7 — QUADRO = DISTRIBUigAO FOR FREQtJ^NCIA DOS FAT6RES 
MAIS IMPORTANTES NO DESEMPENHO DA PROFISSAO 

FAT6RES APONTADOS Freqiiencia de i % 
respostas 

Vocagao 592 22,300 
Boa vontade 591 22,250 
Boa orientagao 444 16,700 
Conhecimentos do professor 294 11,100 
Bom material 249 9,400 
Aulas praticas 229 8,620 
Base teorica 190 7,140 
Outros motives 66 2,490 

TOTAL 2655 100,000 

8 — QUADRO = DISTRIBUigAO POR FREQUfiNCIA DE FAT6RES 
CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES PARA MELHORAR 

A ATIVIDADE PROFISSIONAL 

MOTIVOS Freqiiencia % 
1. Pratica 245 21,012 
2. Orientagao e aperfeigoamento 195 16,736 
3. Material e condigoes de trab. 149 12,770 
4. Organizagao do ensino 113 9,691 
5. Meio onde trabalha 83 7,118 
6. Ausencia problemas pessoais 70 6,003 
7. Classe homogenea 57 4,888 
8. Boa vontade 50 4,288 
9. Interesse do aluno 15 1,286 

10. Vocagao 8 0,686 
11. Profissao melhor 6 0,514 
12. Disciplina 4 0,343 
13. Nada 50 4,288 
14. Branco 121 10,377 

TOTAL 1166 100,000 
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9 — QUADRO = OPINIAO S6BRE DESENVOLVIMENTO DO PROGKAMA 

OPINIAO Freqiiencia % 
Facil desenvolvimento 589 28,200 
Dificil desenvolvimento 205 20,255 
Mais ou menos 145 14,330 
Branco 73 7,215 

TOTAL 1012 100,000 

10 — QUADRO = DISTRIBUICAO POR FREQUfiNCIA DA MAT^RIA 
MAIS DIF1CIL DE LECIONAR 

MATERIAS Frequencia % 
Ling, e Leitura 274 25,480 
Aritmetica 493 45,880 
Geografia 26 2,420 
Historia 25 2,320 
Ciencias 11 1,020 
As demais 18 1,670 
Todas 20 1,860 
Nenhuma 136 12,650 
Nao resposta 72 6,700 

TOTAIS 1075 100,000 , 
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11 — QUADRO = DISTRIBUICAO FOR FREQtJfeNCIA DOS 
MOTIVOS DESSAS DIFICULDADES 

Defic. Als. Mat. Falta F. meto- F. co- F. orient. 
mateRias pro- desint. desint. mat. do ade- materia ensina- 

grama did. quado nhec. ma- la 
Ling. Leit. 28 86 10 75 35 14 52 
Aritmetica 32 152 65 110 78 14 139 
Geografia 4 9 5 14 1 6 2 
Historia 2 10 5 10 1 5 3 
Ciencias — 3- 2 5 1 3 1 
As demais 2 2 1 5 4 4 6 
Todas 1 3 1 3 1 1 2 
Nenhuma 7 2 -t 6 1 — 1 
Nao resp. — 3 2 3 1 4 
TOTAIS 76 270 89 230 125 48 210 

% 5,000 17,830 5,870 15,190 8,250 3,170 13,870 

OUTROS MOTIVOS 
MAT6RIAS Def. Def. Def. Def. N. res- Total % 

didat. aluno Prof. ambi- posta 
ente 

Ling. Leit. 11 32 10 43 17 413 27,24 
Aritmetica 30 60 16 23 11 730 48,20 
Geografia 2 1 3 — — 47 3,10 
Historia 1 2. 1 1 41 2,70 
Ciencias — — 1 2 1 19 1,25 
As demais 2 1 2 — —. 29 2,02 
Todas 1 3 — 1 2 19 1,25 
Nenhuma 2 — 1 1 112 133 0,77 
Nao resp. 1 — — — 69 83 5,47 

TOTAIS 50 99 34 70 213 1514 

% 3,300 6,530 2,310 4,620 14,060 100% 100,00 | 
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13 — QUADRO = DISTRIBUICAO FOR DIFICULDADES PARA 
ALFABETIZAR 

DIFICULDADES Freqiiencia % 
1. Dificuldades decorrentes da formagao do 

professor 248 15,810 
2. Dificuldades decorrentes do aluno 160 13,940 
3. Dificuldades decorrentes do meio 141 17,787 
4. Nenhuma 180 27,963 
5. Nao resposta 283 100,00 

TOTAIS 1012 24,500 

14 _ QUADRO = DISTRIBUICAO DA FREQUfeNCIA DO METuDO 
EMPREGADO PARA INICIAR A ALFABETIZAQAO 

METODO FREQUfeNCIA % 

Sintetico 210 20,720 
Analitico 686 67,810 
Misto 55 5,420 
Outros 2 0,200 
Nao resposta 59 5,850 

TOTAIS 1012 100,00 

15 _ QUADRO = DISTRIBUIQAO FOR FREQtjENCIA DAS 
CARTILHAS ADOTADAS 

CARTILHAS TOTAL % 

1. Cartilha A 510 50,40 
2. Cartilha B 157 15,51 
3. Cartilha C 77 7,60 
4. Cartilha D 52 5,13 
5. Cartilha E 21 2,08 
6. Cartilha F 19 1,87 
7. Cartilha G 20 1,97 
8. Cartilha H 60 5,93 
9. Outras cartilhas 22 2,20 

10. Nao respondeu 74 7,31 

TOTAL 1012 100,00 
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16 _ QUADRO = DISTRIBUigAp DAS FREQtrfcNCIAS DAS DIFICUL- 
DADES PARA LECIONAR ARITMeTICA EM FUNpAO DOS MOTIVOS 

Falta incap. Tempo Desc. Falta 
inter. dos insuf. metodo conhec. Defic. 

materia alunos de aula adequa- psicol. materia 
do cr. 

Tecnica das operagoes 
fundamentals 40 96 33 72 17 83 

Raciocinio e problemas 33 109 12 48 18 76 
Numeragao 10 15 3 7 5 7 
Defic. decorrentes da 

defic. crianga 6 24 3 6 9 9 
Defic. decorrentes da 

escola 7 6 4 5 6 9 
Defic. decorrentes da 

dif. metodo 13 10 2 13 6 2 
Sem especificar 2 10 4 9 — 11 
Nao resposta 4 2 6 1 — 1 
Nenhuma 14 3 2 3 — 2 

TOTAIS 129 275 69 164 61 200 

% 9,854 21,008 5,271 12,530 4,660 15,280 

Defic. Outros Nao 
ordem moti- respos- TOTAIS % 
didat. ves ta 

Tecnica das operag5es 
fundamentais 36 20 5 410 31,301 

Kaciocinio e problemas 29 21 5 351 26,614 
Numeragao 6 6 2 61 4,660 
Defic. decorrentes da 

defic. crianga 8 8 7 80 6,011 
Defic. decorrentes da 

escola 7 7 6 57 4,254 
Defic. decorrentes da 

dif. metodo 6 2 3 57 4.254 
Sem especificar 9 5 3 53 4,212 
Nao resposta 1 — 72 87 6,626 
Nenhuma 2 — 127 153 11.868 

TOTAIS 104 77 230 1309 

% 7,945 5,882 15,550 100,000 
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FICHA DE OBSERVACAO DO PROFESSOR 

PEGIAO: 

PROFESSOR: 

I — DADOS GERAIS 
1. Nome da escola     
2. Localizagao — Rua  Bairro   

Condugao Distancia do centro  
3. Tipo de escola — Isolada, Agrupada, Galpao, Predio de alvenaria 
4. Numero de salas Numero de classes  
5. Numero de alunos matriculados: a) na escola na sala  
6. Distribuigao dos alunos quanto a escolaridade: 

Fracos Medios Fortes  

II — OBSERVAGAO DO TRABALHO DO PROFESSOR 

A = OBSERVACAO DA AULA 

a. — quanto aos alunos: 

1. Grau de interesse manifestado pelas criangas 
2. Relagao entre professor e alunos   
3. Relagao entre os colegas   
4. Ordem dos cadernos e livros   

b. — quanto ao professor: 

1. Encorajamento e atengao dada aos fracos  
2. Ocupagao inteligente dos alunos bem dotados   
3. Habilidade em fazer perguntas      
4. Supervisao dos trabalhos graficos   
5. Uso do quadro negro   
6. Intervengao do professor na disciplina da classe  
7. Emprego de tecnicas de ensino   
8. Emprego de material didatico   
9. Tipo e variedade dos exercicios dados  

10. Gradagao e dosagem dos exercicios dados   
11. Corregao dos exercicios — a) Imediata (cotet.-in- 

div.); b) Nao imediata   
12. Tarefas passadas para casa: 

a) tipo   
b) quantidade 
c) corregilo .. 
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Cartilha usada   Livro usado 

B = EXAME DO REGISTRO DE LICoES 

1 Tipo   
2 Freqiiencia das anotagdes . 
3. Utilidade das observagdes 

C = ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

1. Tipos   
2. Consideragdes gerais   
D = ENTREVISTA COM O PROFESSOR 
1 Conhecimento do programa escolar: SIM NAO 
2. Relagdes com o programa: 

a) ensina tudo quanto o programa exige SIM NAO 
b) dosa convenientemente SIM NAO 
c) preocupa-se com a formagao da crianga SIM NAO 

3. Quais as dificuldades de carater geral apontadas pelo professor 

E = APRESENTACAO DE SUGEST6ES 

a. Diante das dificuldades observadas e apontadas:  

b. Sugestdes outras (fruto de plane j amen to anterior do SOP) 

DATA DA VISIT A:  

ASSINATURA DA ORIENTADORA 

* * 

QUESTIONARIO PARA PROFESS6RES 

INSTRU^OES: Respondendo este questionario voce vai cooperar 
com o Servigo de Orientagao Pedagogica, em um trabalho importan- 
te. Leia-o com atengao. Responda com clareza e sinceridade. Pro- 
cure responder a todas as perguntas, mesmo que as respostas Ihe 
paregam semelhantes. Nao e precise assinar o questionario. Respon- 
da a tinta. 

* * 

Wade Ano de formatura: 193 194 195  
Inicio no magisteiio municipal:   
Tempo no magisterio estadual ou particular (em anos)  
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Tipo de escola normal em que se diplomou: Institute de Educagao — 
Estadual — Municipal — Particular — Leiga — Religiosa. 
Nota do diploma (aproximadamente):   

1. Qual a serie do primario que voce leciona atualmente?  
2. Que outras series voce ja lecionou?   

(Especifique o tempo para cada serie)   
3. Indique o motivo da escolha do magisterio como profissao: 

Vocagao Falta de outra oportunidade  Presti- 
glo social Questao financeira Outros motivos 

4. Indique o fator mais importante, para voce, a fim de que um 
professor recem-formado possa desempenhar bem o seu traba- 
Iho: Ter base teorica Ter boa vontade Ter bem 
material  Ter tido muitas aulas praticas   Co- 
nhecer o programa do primario Ter vocagao   
Ter boa orientagao inicial Outros fatores  

5. Qual o aspecto de sua formagao profissional que mais Ihe causa 
preocupagoes?   
Por que?   

6. O que voce considera mais necessario para melhorar sua ati- 
vidade profissional?   

7. O programa do curso primario e facil ou nao de ser desenvol- 
vido?  Por que?   

8. Qual a materia, do grau em que voce leciona, mais dificil de 
ser desenvolvida?   

9. Indique as razoes dessa dificuldade: Dificuldade do programa 
 Alunos desinteressados Materia desinteressan- 
te Falta de material didatico Falta de metodo 
de ensino adequado  Falta de conhecimento da mate- 
ria  Falta de orientagao de como ensina-la De- 
ficiencias de ordem didatica  Outras razoes (especifi- 
que quais)   

10. Quando voce encontra dificuldade em um assunto ou materia, 
recorre: a livros ao dire tor ao inspetor  
a experiencia de outros colegas  a seus conhecimentos 
do curso normal a ninguem a outras pessoas 
(quern)   

11. Quais as dificuldades no trato com a classe?  
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12. Essas dificuldades voce atribui a: Classes numerosas     
Classe heterogenea Diferengas de nivel social das crian- 
gas Condigoes de saude das criangas Maturi- 
dade geral das criangas (idade, desenvolvimento fisico, mental, 
etc.) Outros motives  

13. No caso de trabalhar com primeiro ano, indique a Maior difi- 
culdade encontrada para o ensino da leitura  
For que?   

14. Como voce inicia o ensino da leitura? pela letra pela 
silaba pela palavra ou  

15. Qual a razao da escolha desse metodo?  

16. Qual o nome da cartilha adotada?   
For que?   

17. No curso normal qual foi o metodo ensinado? 

18. Qual tem sido sua maior dificuldade no ensino da Aritmetica? 

19. Voce julga que o motive dessa dificuldade esta na: falta de in- 
teresse da materia   incapacidade dos alunos   
tempo insuficiente de aula desconhecimento de meto- 
dos adequados falta de conhecimento da psicologia da 
crianga   dificuldades da materia   deficiencias 
de ordem didatica Outros motives  

20. Cite dois motives de sucesso de seu trabalho como professora 

21. Cite dois motivos que dificultam o seu trabalho 
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