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o tema aqui abordado toma como referencia minha Dissert:a¢o
de Mestrado, intitulada Do Espafo Escolar as Ruas: um olhitr sobre 0

movimento dos trabalhadores em educafao de Santa Catarina!, cujo
objetivo fundamental foi provocar 0 debate acerca do lugarque se atri
bui a escola destinada aos fillios dos trabalhadores e do modo como 0
Sindicato dos Trabalhadores em Edu~ - SINTE, organismo de re
presenta~ao dos docentes, intervem nas politicas definidas pelos
governantes para a escola publica, politicas estas que configuram a crise
atual da escola e as condi¢es de trabalho que enfrentam os profissio
nais da educa~ao.

Para compreender aspectos das politicas govemamentais para a
escola publica, torna-se imprescindivel falar dos professores Admitidos
em Caniter Temponirio (ACTs), expressao singular de como os
governantes pensam e praticam seu projeto destinado as camadas usuanas
desta escola. Para tanto, faz-se necessario uma breve contextuali~
de sua hist6ria, dos ACTs, que estci diretamente ligada ao surgimento da
Associa~ dos Licenciados de Santa Catarina (ALISC).

A Associ~o dos Licenciados de Santa Catarina - ALISC se cons
titui como urn organismo da sociedade civil catarinense, na decada de
sessenta, com 0 intuito de organizar os professores licenciados em tome
da luta pelo reconhecimento de sua profissionaliza~aopor parte do.go
verno do Estad02.

o contexto himrico no qual emerge esta associ~ e complexo
para os subaltemos3 e suas organiza~Oes: 0 Brasil movimentava-se sob
o comando da ditadura militar e 0 silencio daqueles que se opunham ao
arbitrio era decretado atraves de multiplos mecanismos dedo~.
Neste momento, e a coer~ que vai falar mais alto.

Professora do Departamento de Estudos Especializados em Educa
9aO do Centro de Ciencias da EducaC;ao da Universidade Federal de
Santa Catarina.
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A atua~o da ALISC se direciona no sentido de modificar as reIa
~oes de trabalho entre 0 Estado e os profissionais da educa~ao. Assim,
"em 1972, pouco mais de cinco centenas de professores licenciados (...)
ingressaram na justi~a do trabalho com uma ~ao que contestava a for
ma de contrata~ao dos Iicenciados pelo Estado. 0 julgamento deu ganho
de causa aos professores"4, nao encerrando, porem, a luta politica pelo
reconhecimento da profissao.

Nao obstante os limites ou insuficiencia de suas estrategias, e impor-
tante ressaltar que a ALISC se constitui, fundamentaImente, pela necessi
dade da neg~ao da figura do professor designado5, alijado, mais do que os

outros, de sua condi~o de profissional da educa~ao. ApOs a real~ao do
primeiro concurso publico, no final da decada de 70, permanece urn qua
dro significativo de professores designados, licenciados ou nao.

Os profissionais que eram licenciados, atraves da Lei nO 6032, de 17/
02/83, que normatiza 0 regimejuridico dos servidores Admitidos em Cam
ter Tempomrio ACTs - novo nome atribuido aos designados - no Magisre
rio PUblico Estadual, estavam aptos para nele ingressar sem concurso pu
blico, desde que estivessem em exercicio no magisrerio por cinco anos
ininterruptos ou dez anos intercalados, que ocupassem vaga excedente e
que tivessem uma jomada de trabalho de no minimo 20 horas semanais.

Com isso, naquele momento, 0 Estado veta legalmente 0 ingresso
de novos profissionais ao magisterio publico e exime os enta~ designa
dos do criterio da competencia exigido na sel~ao por concurso, ainda
que esta competencia possa ter urn caniter de certa arbitrariedade quando
mensurada em processos seletivos tradicionais. Os concursos existem, e
nao se tern, ainda, muita experiencia de como promover de modo alter
nativo a sele~ao, quando esta eindispensavel.

De acordo com 0 artigo 34 da Lei 6032, anualmente a Secretaria da
Educa~o efetivaria essa pmtica, que prevaleceu ate a promulga~ao da
atual Constitui~ao, a partir da qual se unpediu 0 acesso ao servi~o publi
co sem a realizayao de concursos de provas e titulos6 •

Essa configura~ao - designado • nao era e nao e "priviI6gio" de
Santa Catarina. Sua presen~ integrava e ainda integra os quadros da
educa~ao publica no Brasil, diferenciando-se apenas nos r6tulos:
complementaristas, recibados, substitutos, provis6rios, admitidos em ca
rater temporario. Enfim, constituem os "b6ias-frias da educa~ao

escolarizada"7. Em resposta it solicital(ao do govemador Jorge
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Bornhausen, que queria urn estudo sobre alternativas de vinculos
empregaticios para os designados, 0 entao Secremrio daEduc~o,Antero
Nercolini, encaminhou em 15/12/81, uma analise realizada com a partici
pa9ao de Joao Carlos Kurtz (ProcurOOor Geral do Estado), Laerte Ra
mos Vieira (Consultor Geral do Estado) e Antonio Henrique Bulcao Viana
(Secremrio da Administra~o), alem de alguns assessores da propria
Secretaria da Educa9ao.

Nessa analise, a comissao opta pela "OOO9ao do regime da lei
especial", excluindo outros regimes como, por exemplo, 0 celetista (ampa
rado pela Consoli~ das Leis do Trabalho - CLT). As razOes fundamen
tais, que culminaram na exclusao do regime celetista como alternativa, est§.o

consubstanciadas nos seguintes argumentos:
"I. Perda do poder de imperio, ficando 0 Estado equiparado ao empre

gador comum e sujeito as imposi~s legais e abilateralidade dos ajustes;
4. Necessidade de redu9ao do atual valor/aula para manter a equi

parac;ao com 0 professor efetivo, face os acrescimos decorrentes do
repouso semanal e do 13° salario;

5. Elevac;ao dos custos, principalmente com 0 FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Servi90);

6. Dificuldades na aplica9ao ao magisrerio publico de alguns dispo
sitivos da CLT, de cunho eminentemente privado, tais como:

a) jomada de trabalho de 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas;
b) alterac;ao contratual somente por mutuo consentimento e sem

prejuizo do empregado;
c) proibic;ao de altera9ao do horario de trabalho".
Outro argumento que influenciou a decisao do grupo foi 0

aspecto financeiro. 0 projeto da nova lei especial nao traz reper
cussoes na folha de pessoal do Estado, salvo quanta ao custo do
professor substituto habilitad08

.

Como se ve, a grande preocupac;ao do Estado em relac;ao a esses
profissionais centra-se no aspecto fmanceiro, no quanta custa uma me
dida ou outra para amenizar as pressoes advindas do movimento dos
trabalhadores em educac;ao, que exigem 0 reconhecimento da sua pro
fissao. Urn Estado que defende interesses especificos, mesmo que bus
cando sempre convencer as maiorias do contrario, vai se posicionar de
modo a nao comprometer seus objetivos maiores.
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Ainda em 1992, de acordo com a Secretaria da Educayao, os pro
fessores admitidos em carater temporario representam urn percentual
significativo do corpo docente da rede publica estadual, ou seja, quase a
metade de seus profissionais9

•

AALISC se constitui, entao, em defesa do reconhecimento da pro-
fissao e mais de 30 anos depois, mesrno com algumas conquistas,entre

elas 0 significativo avan~ politico de passar da condi9fu> ~~ ~soc~a~o
para a de Sindicato, ainda se rnanwrn nas pautas de relVlndica~s .a

exigencia de concursos publicos e a regulamenta~o de alguns beneficl

os para os "b6ias-frias" da escola.
Eimportante revelar que os atuais sindicatos de trabalhadores e~

educa9ao sao os (micos sindicatos de trabalhadores urbanos que conVl
vern com urn nUrnero expressivo de sua base enquadrada nessas condi
~Oes, regidos por "leis especiais". Numa reflexao inicial, vale ressaltar
que, ao inves de se questionar 0 modo como esses profissionais sao
enquadrados, reivindicarn-se algumas migalhas convencionadas como
direitos dos ACTs: uma lei especial para eles, certos beneficios que arne
nizem a precana condi~ao em que permanecem como temporarios.

Em Santa Catarina, inexistem por parte do SINTE propostas alter
nativas capazes de impulsionar a luta para solucionar a situa~ da "fi
gura social" dos professores ACTs, uma das medidas de grande rele
vanciapara minimizar a desqualifica~ da escola publica. Desqualifi~ao
esta que nao se evidencia apenas porque 0 trabalho pedag6gico edesen
volvido por urn professor Admitido em CarMer Temporano, mas porque
essa situa¢o implica em grande rotatividade e possibilita que pessoas
nao habilitadas adentrem as salas de aula com status de professor, urn
quadro predominante nas escolas publicas estaduais.

A escola, como 0 lugar onde 0 professor exerce 0 seu trabalho, tambem
eurn esp~ defo~ da consciencia profissional de educador. Esta cons
ciencia nao pode ser construida por aqueles que nao tern compromisso com a
profissao, porque nao sao professores e assumem 0 trabalho escolar como
"urn bico", expressao que indica tuna pequena complemen~ salarial, ca
paz de cobrir os gastos com "cerveja., cigarro, gasolina", como muitos alegam.

Assim, a escola aparece como urn ceruirio que possibilita a presen~ de
atores estranhos ao espeticulo, diferentemente dos hospitais, dos escritOrios
de advocacia, ou de projetos arquitetOnicos, dentre outros. Medicos, dentis
tas, advogados, engenheiros, economistas, etc. ocuparn salas de aula
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nao apenas como ACTs, mas como "professores" que vao colocar em
pflltica urn conteUdo, uma avaliayao, urn plano de ensino sem a forma
yao didatica necessaria para realizayao destas ayOes.

o Estado, como aparelho governamental, sabe disso e aposta nessa
saida: quanto mais descartavel, mais imprescindivel se torna 0 professor
ACT, particularmente os nao habilitados para 0 trabalho que realizam. A
temporariedade, ao que parece, exime 0 Estado de tratar os professores
como profissionais, dignos de salarios e condiy5es de trabalho que deem a
escola publica 0 lugar de direito como espayo formal de socializayao do
conhecimento. Sao estes profissionais "confundidos" com os "bicOes"?

Com essa postura viciada, 0 Estado leva em conta que: a rotatividade
produz, entre outras coisas, dificuldades para construyao e implementayffo
de projetos politico-pedag6gicos que tomem como horizonte os interesses
das maiorias; dificuldades na organizayao sindical dos trabalhadores em
OOucayao; economia para 0 tesouro publico que rOOuz gastos com investi
mentos sociais, para amplia-Ios na manutenyao da estrutura privada.

o carater temporario traz para 0 magisterio aqueles que se encon
tram desempregados, ou que nao conseguiram ocupayoes melhores; a
demora para promoyao de concursos favorece a rOOuyao do nu.mero de
trabalhadores estaveis. Enfim, os temporarios da educayao sao, acima
de tudo, urna opyao politica, parte do projeto govemamental que ergue
suas estruturas sobre 0 ideario liberal, a partir de uma concepyao clara
de sociedade e tambem de educayao publica.

Para ilustrar 0 lugar da escola publica destinada aos filhos dos traba
lhadores, vamos atentar para os seguintes dados: em 1993, a Secretaria
Estadual de Educayao - SEE contratou, em media, 20.500 professores
ACTs, que atuaram nos meses de maryo a dezembro do mesmo ano.
Esses professores constituiram cerca de 46% do quadro de profissionais
ativos da SEE. Se considerarmos que em 19930 total de funcionarios da
SEE era de 59.191 pessoas, sendo 25.067 funcionarios na ativa, 12.495
inativos e 21.629 professores ACTs (0 temporario s6 pode ser contratado
para atuar em sala de aula), chegamos a urn resultado que, no minimo,
responde apergunta do titulo deste artigo: os ACTs sao cerca de 46,31%
dos funcionarios vinculados aSEE e consomem cerca de 15% do total da
folha de pagamento desta mesma Secretaria, nos meses de maryo a de
zembro. Em janeiro e fevereiro, esses temporarios praticamente tern urn
custo zero na folha de pagamento: em janeiro de 1994 representaram
0,33% e em fevereiro, 0,5% da folha de pagamento lO•
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Urn outro dado pode contribuir para enriquecer esta abordagern.
Conforme 0 relat6rio da SEE, intitulado A Evolu~io do Ensino em
Santa Catarina 1980/91, atuavam, no ensino de 2° grau da rede publi
ca estadual, 23 professores com forma~ao de 1° grau.

Esse quadro DaO sera revertido por obra dos govemantes que,
ernbasados numa concepcao e pratica liberais, tern comomodelo de de
senvolvimento fortalecer 0 privado (que pertence a alguns) e esvaziar 0

publico que se destina a muitos. Este e outros qu~os que v~m ~endo
minuciosamente montados como pe~as de decora~o, com 0 mtulto de
representarem cenas que parecem, mas nao sao, desafiam os su?alter
nos a tecer seus pr6prios quadros, em todas as esferas que preclsam e
devem ser desprivatizadas.

Notas

1. Programa de P6s-Gradua~0 em Educa¢o, 1994 CEDIUFSC.

2. Segundo AURAS, na d6cada de 60, urn grupo de professores criou
a ALISC, visando 0 reconhecimento e a valoriza¢o do professor
licenciado, ja que 0 concurso publico ate enta~ se restringia ao do
cente da escola primaria e 0 trabalho do licenciado 1130 era reeo
nhecido pelo vinculo empregaticio por parte do Estado. Os profes
sores licenciados eram remunerados por aulas efetivamente minis
tradas e somente no final da decada de 70 e que 0 Estado vai rea
lizar 0 primeiro concurso publico para professores licenciados, ga
rantindo 0 vinculo empregaticio entre 0 Estado e os professores das
quatro ultimas series do 1° grau (1991 :342).

3. Por subaltemos entende-se aqui aquelas camadas da popula~o que
sao exploradas economicamente, as parcelas dominadas ideologica
mente e excluidas economica e politicamente das esferas predomi
nantes de poder, quenorteiam 0 processo social. A subalternidade e
uma expressao muito cara para Gramsci e, pelo seu carater politico,
nao expressa protecionismo ou condi~ao de inferioridade. Ver
GRAMSCI (1989ae 1987) etambem MARTINS (1989: 97-137).

4. Marli Auras, op. cit., p. 342.

5. 0 professor contratado por aula dada, por periodo determinado,
sem direito a usufruir os beneficios do cargo efetivo, era identifica
do como professor designado, pelo Estado.
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6. Pelo dispositivo da Lei 6032, em 1983 foram efetivados 499 profes
sores que preenchiam todos os seus requisitos - 4,5% - dentre os
10.170 que atuavam no magisterio publico estadual. Dos 531 inscri
t05 para 0 ingresso, 322 eram professores com habilitayao para
atuar de l a a4a series; 95 para atuar de 5a a 8a serie e 114 com
licenciatura plena, podendo atuar no 10 e 20 graus. De acordo com
o mesmo relat6rio, "este e0 segundo ano em que 0 Ingresso em
referencia eefetivado". Relat6rio da Secretaria de Educayao. In
gresso no quadro de pessoal civil da administrayao direta - grupo
docente. Florian6polis, 1983, sip.

7. Relat6rio da Confederayao dos Professores do Brasil (CPB),
(1980:3).

8. Essas informayoes foram retiradas do "Relat6rio da
Comissao"especialmente constituida para estudos das alternativas
de vinculo empregaticio para os professores substitutos e designa
dos, encontrado nos arquivos da Secretaria de Estado da Educa
yao. Este relat6rio faz parte de outros documentos, que sao consi
derados pela instituiyao como sendo de caniter restritivo.
Alguns dados apresentados sao precarios e contradit6rios quanta
aos nlimeros e informayoes encontradas nas fontes. Segundo esse
mesmo Relat6rio, em 1981 os professores substitutos e designados
somavam 20.000; segundo outro Relat6rio da Secretaria da Educa
yao, no mesmo ano, somavam 25.000.

9. Levantamento dos Recursos Humanos (RH) do Magisterio
Catarinense.
Fonte: GEDES lOUT. 92/SEE:
Professores ACTs: 21.116
Professores efetivos: 25.422

10. Dad05 fornecidos pela Secretaria da Administrayao do Estado de
Santa Catarina.
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