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Introdugao. 

A inclusao, pelos organizadores desta i Reuniao Na
cional das Associagoes de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAES), do Tema iv — Legislagao — entre os assuntos a 
serem discutidos, demonstra sem diivida o elevado nivel 
em que se desenvolvem as atividades dessas benemeritas 
Associagoes, que desejam estudado o problema dos excep
cionais sob todos os aspectos. Infelizmente, o estudo das 
normas legais muitas vezes permanece ignorado ou e levado 
em conta como questao secundaria, dando origem a serios 
empecilhos no momento da execugao dos programas elabo-
rados. Agradecimento especial pela oportunidade que me 
oferecem de apresentar os parcos subsidios de que disponho 
aos dignos participantes desta Reuniao. 

Parece-me conveniente levantar de initio tres questoes 
da mais alta importancia, que decorrem da convicgao que 
em mim se vein afirmando em cada contacto com orgaos 
oficiais e particulares dedicados aos problemas excepcio
nais, isto e, das pessoas (criangas, jovens ou adultos) que 

* Contribuigao oferecida pela Autora, no dia 9-11-1962, na quali
dade de Relatora do Tema rv — Legislagao, na Reuniao Nacional das 
Associagoes de Pais e Amigos dos Excepcionais, realizada em S. Paulo 
—- Capital, nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 1962. 
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se afastam, por sua capacidade e sanidade fisica ou mental 
dos padroes "normais" geralmente aceitos1. 

l.a) O estudo do problema dos excepcionais, notada-

mente os que se encontram classificados abaixo dos padroes 

normais, conhecidos como minorados, incapacitados ou 

pessoas de capacidade reduzida ou diminuida ou limitada, 

nao pode ser adequadamente resolvido se nao se lembrarem 

os interessados e os estudiosos de que a questao se enquadra 

em ambito linico e amplo, que abrange miiltiplos aspectos. 
Quero referir-me a reabilitagao. Os esforgos concentrados 

que, na pratica (na legislagao ou fora dela), dao relevancia 

a certos desses aspectos, procurando distinguir entre a 

clientela a ser atendida em cada hipotese (consideram, por 

exemplo, alguns especialmente as deficiencias fisicas, outros 

as deficiencias mentais, outros ainda a fase de desenvolvi

mento das pessoas — infancia, juventude ou velhice), 

resultam em grande parte do principio inelutavel da divisao 

do trabalho, que em todos os campos da realidade social 

condiciona o progresso a uma previa divisao de atividades. 

E e razoavel que assim seja, porque a comunidade apresenta 

necessidades de? varia natureza e, dada a limitagao dos 

recursos disponiveis, tais necessidades jamais poderao ser 
atendidas concomitante, integral e satisfatoriamente. Urge, 

pois, a orientagao segura de tais esforgos no sentido de seu 

objetivo final e linico — a reabilitagao. 

1. A palavra "exceptional" refere-se as criangas que nao sao 
comuns fisica, mental, emocional ou socialmente, define GENEVIEVE F. 
F R E N N E N , Assistente do Diretor da Educagao de Criangas Excepcionais, 
no Estado de Illinois — Estados Unidos da America do Norte, in 
Uma Crianga Excepcional Diferente das Outras Criangas, no Desenvolvi
mento — tradugao preparada com a colaboragao de D. R E N A T A SILVEIRA 
e dos Drs. H U G O FORTES e G U S T A V O LESSA e publicada sob patrocinio 

das AP A E S do Rio de Janeiro e de Sao Paulo — 1961. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao (N.° 4.024, de 20-12-61), 
que dispoe sobre todos os graus de ensino, dedicou o Titulo X (Arts. 88 
e 89) a Educagao dos Excepcionais. 
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2.a) Os chamados excepcionais sao elementos da co
letividade tao dignos de consideragao como a maioria dos 
cidadaos que t&m a felicidade de corresponder aos padroes 
normais e, justamente por isso, os recursos disponiveis nao 
devem ser exclusivamente destinados a esta maioria. Dai 

a grave e urgente necessidade de obter quanto antes o pleno 
reconhecimento dos direitos dos excepcionais na sua quali
dade de integrantes da populagao de qualquer pais. Nao 
quer esta afirmagao evidentemente significar que se devam 
aplicar todos os recursos no atendimento das necessidades 
dos excepcionais, porque eles tambem, como a maioria 
referida, nao constituem toda a comunidade. 

3.a) Resultando o problema da reabilitagao dos pro

gresses "galopantes" que se vem verificando na sociedade 

atual, no campo cientifico, tecnico, educational, economico, 

politico, administrativo, ou melhor, em uma palavra, pro
gresso social no seu mais amplo sentido, as incompreensoes 

encontradas na pratica decorrem, em larga margem, do 

conceito inadequado de capacidade e sanidade fisica e 

mental e, consequentemente, de incapacidade e invalidez. 
Impoe-se, portanto, a reformulagao de tais conceitos2. 

Nao poderia tambem concluir esta introdugao sem notar 
que o Tema iv — Legislagao deveria, a rigor, ser objeto de 
uma segunda etapa desta Reuniao, porque, embora incluido 
acertadamente em ultimo lugar, as discussoes dos temas 
precedentes que versam o intercambio de tecnicos, a divul-
gagao e padronizagao da terminologia e o planejamento 
geral do trabalho, oferecerao certamente reais subsidios que 
poderiam com grande proveito utilizar-se no estudo das 
normas legais e regulamentares referentes ao assunto. 

2. Recentemente tive oportunidade de fazer consideragoes seme-
lhantes em comunicagao ao i Congresso de Medicina Fisica e Reabili
tagao, realizado em Sao Paulo em 1961, e em aula inaugural dos Cursos 
de Aperfeigoamento do Departamento de Administragao de Sao Paulo, 
publicadas nesta Revista, Vol. LVII, 1962, p. 169 e 218. 
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II. Problemas legais. 

Para estudar o Tema IV, julguei aconselhavel separar 
tres topicos amplos e distintos: 1. Educagao; 2. Trabalho; 
3. Previdencia Social, ou preferivelmente Seguranga Social, 
que abrange nao so o atendimento das necessidades das 
pessoas que podem contribuir com o produto de seu trabalho 
para prevenir os riscos normais da existencia3 proprios e de 
seus dependentes, mas tambem aquelas que nao podem 
oferecer essa contribuicao. 

Por outro lado, como questao preliminar porque inte
ressa a todos os topicos considerados, tratar-se-a a seguir 
da reformulagao dos conceitos de sanidade e capacidade 
fisica e mental e de incapacidade ou invalidez, com atengao 
especial ao excepcional por deficiencia mental. 

A) Condigoes de sanidade e capacidade para 
educagao em geral ou para o trabalho e 
requisitos para reconhecimento da incapaci
dade ou invalidez. 

Freqiientes sao as normas legais ou regulamentares que 
incluem, entre os requisitos para ingresso em escolas, para 
o exercicio de cargos ou fungoes piiblicos ou mesmo para o 
exercicio de emprego em empresas privadas (exemplo desta 
ultima hipotese encontra-se no art. 417 da Consolidagao das 
Leis do Trabalho — CL.T., que regula a expedigao da 
Carteira de Trabalho do Menor) prova de capacidade fisica 
e mental e prova de saber ler, escrever e contar, isto e, de 
alfabetizagao. 

A lei abre as vezes excegoes nas hipoteses em que ha 
obstdculo objetivo k alfabetizagao. Voltando a CL.T., veri-
ficamos que o art. 419 dispensa a prova de alfabetizagao 
quando nao existir escola primaria dentro do raio de 2 

3. P A U L D U R A N D , La Politique Contemporaine de Sicuriti Sociale, 

ed. Librairie Dalloz, Paris, 1953, p. 14 a 22. 
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quilometros da sede do estabelecimento de trabalho, desde 
que este estabelecimento nao empregue mais de 30 menores, 
porque entao exige que a empresa se encarregue da instru-
gao primaria em local apropriado (art. 427). Neste mesmo 
exemplo, porem, nao cuida a norma legal da hipotese em 
que o obstdculo a alfabetizagao e de natureza subjetiva ou, 
melhor esclarecendo, nada dispoe sobre aqueles casos em 
que, pelo seu retardamento mental, nao conseguira a pessoa 
atingir desenvolvimento intelectual suficiente para retira-la 
do grupo dos que nao sabem ler, escrever e contar, porque, 
depois de realizadas investigagoes pelos orgaos especiali-
zados, se verifica que ja desenvolveu ate o limite maximo 
a sua capacidade intelectual. Mais adiante esta questao 
sera tratada com pormenores. 

Na esfera particular, quando se trata de trabalhador 
adulto, nao ha em geral obice legal a obtengao de emprego 
por parte dos excepcionais retardados mentalmente, porque, 
desde que ele se mostre capaz de realizagao da tarefa a ser 
executada, as empresas poderao admiti-los se o desejarem. 

Isto porque: 

a) 0 contrato de trabalho e, por natureza, consensual 
e nao exige para sua realizagao a apresentagao da Carteira 
Profissional. Basta que se verifique a prestagao de servigos 
subordinados a empresa, para que esteja o contrato con-
cluido. Admite-se unanimemente na doutrina e na juris-

prudencia o contrato tacito. 

b) A Carteira Profissional, sem diivida obrigatoria, de 
acordo com o art. 13, pode ser obtida apos a realizagao do 
contrato4, pois dela deverao constar, entre outros requisitos, 
conforme o art. 16 ambos da CL.T.: "4) nome, atividade e 
localizagao dos estabelecimentos e empresas em que exercer 

4. A Lei 3.359, de 22-12-57, admite expressamente a admissao de 
empregado sem apresentagao da Carteira Profissional, fixando prazo 
improrrogavel para obtengao dela, desde que o interessado entregue ao 
empregador os documentos que indica, entre os quais nao se inclui prova 
de sanidade e capacidade fisica, nem de alfabetizagao. 
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a profissao ou a fungao, ou a houver sucessivamente 
exercido, com a indicagao da natureza dos servigos, salario, 
data da admissao e da saida; "e entre os dados exigidos 
para sua emissao nao se encontra alusao a estado de sani
dade e capacidade fisica. Quanto a capacidade intelectual, 
refere-se o art. 16 a "grau de instrugao" e "assinatura" do 
trabalhador, mas o art. 17 seguinte, em seu § 2.° regula a 
situagao do analfabeto determinando que "Se o interessado 
nao souber ou nao puder assinar as suas declaragoes, sera 
exigida a presenga de tres testemunhas, uma das quais 
assinara por ele, a rogo, devendo o funcionario ler as 
declaragoes feitas, em voz alta, atestando, afinal, que delas 
ficou ciente o interessado". O art. 62 da Lei Organica da 
Previdencia Social (Lei n.° 3.807, de 26-8-60) determina 
que "A impressao digital do segurado ou dependente incapaz 
de assinar, desde que aposta na presenga de funcionario 
credenciado pela instituigao de previdencia social, sera 
reconhecido o valor de assinatura, para efeito de quitagao 
em recibos de beneficio", 

fi certo que o art. 189 da CL.T. exige exame medico 
preadmissional, renovado periodicamente, mas na genera-
lidade dos casos a Carteira de Saiide tem entre nos 
atualmente carater facultative Tais exames nao sao 
obrigatoriamente realizados por orgaos oficiais, mas pelos 
medicos das empresas, classificando-se os candidatos nas 
categorias seguinte: "classe A — apto para desempenhar 
qualquer fungao usual; classe B — apto para desempenhar 
fungoes usuais — portadores de defeitos fisicos ou males 
corrigiveis; classe c — apto para desempenhar fungoes 
usuais — portadores de defeitos fisicos ou males incorrigi-
veis; classe D — apto para desempenhar fungoes limitadas 
— defeitos ou males incorrigiveis; classe E — inapto para 
o trabalho no momento atual — portadores de doenga em 
atividade", conforme esclarece CESARINO JR.5. O rigor na 
realizagao dessas inspegoes de saiide de ingresso decorre 

5. A. F. CESARINO JR., Higiene e Seguranga do Trabalho no Brasil 
ed. PIESP, p. 70. 
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muitas vezes do receio das responsabilidade que, no futuro, 
possam advir da Lei de Acidentes do Trabalho (Decreto-lei 
n.° 7.036, de 10-11-44), muito particularmente no que se 
refere as doengas profissionais ou do trabalho, cujos onus 
decorrentes cabem, pelo contrato de seguro, as empresas e 
as seguradoras como subrogadas nos direitos e obrigagoes 
das primeiras. 

Quando se trata, entretanto, de admissao para posigoes 
no Servigo publico, a dificuldade aparece desde logo no 
art. 186 da Constituigao Federal segundo o qual "A primeira 
investidura em cargo de carreira e em outros que a lei 
determinar efetuar-se-a mediante concurso, precedendo 
inspegao de saude" e na garantia de aposentadoria por 
invalidez prevista no art. 191, n.° n, da mesma Constituigao. 
Tais-normas sao geralmente repetidas, como e natural, nas 
Conslituigoes dos Estados e nos regimes juridicos dos 
servidores piiblicos federals, estaduais e municipals. A 
questao do retardamento mental deixa, de certo modo, de 
constituir problema no preenchimento de cargos e fungoes 
piiblicos porque, se esse retardamento nao influir no 
exercicio das atribuigoes correspondentes, o excepcional 
podera obter &xito nos concursos ou provas de habilitagao, 
que tem por fim selecionar os candidatos de acordo com 
sua aptidao e capacidade intelectual e profissional. Isto 
acontece quando o cargo ou a fungao exige concurso ou 
prova de habilitagao para seu preenchimento, pois, na 
hipotese contraria, nao ha sequer necessidade de avaliagao 

da aptidao ou da capacidade intelectual para admissao do 

candidato. 

Sabem todos os estudiosos de reabilitagao que a maior 
luta, quer no terreno cientifico ou tecnico, quer na pratica, 
tem sido afastar os tradicionais criterios adotados nas 
provas de sanidade e capacidade fisica, baseados em 
padroes fortemente influenciados pela tendencia para a 
perfeigao fisica, fisiologica e mental, ou melhor, para aquele 
grau de perfeigao tido como normal (e que jamais seria 
atingido pela pessoa cega, surda, muda ou por quem nao 
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conseguiu, por exemplo, aprender a ler, escrever e contar 
em consequencia de seu retardamento mental), a fim de 
conseguir a adogao de criterios novos que objetivem, nao 
a verificagao das deficiencias, mas a descoberta, na pessoa, 
das capacidades remanescentes de que disponha e que 
possam ser desenvolvidas para torna-la membro atuante na 
comunidade ou, pelo menos, reduzir ao maximo a depen-
dencia em que se encontra o excepcional relativamente a 
terceiros, ate no que diz respeito as atividades da vida 
diaria. 

Referindo-se aos incapacitados fisicos, STRANDBERG, sa-
lienta com muita clareza essa diversidade de criterio, 
quando lembra que o auxilio dado aos invalidos parte do 
pressuposto de que a pessoa esta permanentemente incapa-
citada para qualquer trabalho e permanecera para o resto 
da vida como carga na comunidade, ao passo que o conceito 
de reabilitagao se baseia na suposigao de que o incapacitado 
freqiientemente pode deixar de ser carga e tornar-se capaz 
de certa especie de trabalho que lhe assegure a subsistencia, 
desde que adequadamente tratado6. 

Situagao analoga pode ocorrer com os excepcionais por 
deficiencia mental, pois ja foi provado que os necessarios 
cuidados e a educagao adequada podem desenvolver ate o 
limite maximo sua capacidade intelectual e muitas vezes 
torna-los capazes de realizar trabalho litil. 

No mesmo sentido, MADARIAGA, referindo-se a invalidez, 
afirma que se deve falar na realidade em "grau de 
capacidade" ou de "capacidade remanescente", em vez de 
"incapacidade" ou "invalidez", que parece significar im-
possibilidade absoluta de trabalho7 

A reformulagao de conceitos que venho defendendo ha 
muito, de acordo alias com a boa doutrina e os especialistas 
em reabilitagao consiste, em resumo, em reconhecer que os 

6. B. STRANDBERG, Rehabilitation — A milestone in Social Medi
cine in Impact, vol. vin, (1957), n. 3, p. 141/156. 

7. CESAR D E MARIAGA, Las metas actuates de la capacitacion y de 

la rehabilitacion laborales, ed. Aguilar, 1961, Madrid. 
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padroes normais devem ter em vista nao as deficiencias, 
mas as exigencias das atividades a serem desenvolvidas, 
quer no campo da educagao, quer no do trabalho, aceitando-
se como capaz todo deficiente em condigoes fisicas e 
mentals suficientes para realizar a atividade considerada 
no caso concreto. 

B) O problema dos excepcionais, do ponto de 
vista da educagao. 

0 Boletim Informativo da APAE de Sao Paulo — Ano I 
— N.° 2 — abril de 1962, trouxe relatorio correspondente ao 
periodo de maio a dezembro de 1961 no qual, se esclarece 
serem os seguintes os objetivos da Associagao: a) Promover 
o bem estar, a protegao e o ajustamento geral dos individuos 
excepcionais onde quer que se encontrem. b) Estimular 
os estudos e pesquisas relativas ao problema dos excepcio
nais. Confessa, a seguir, o relatorio que a Diretoria sofreu 
a "tentagao de seguir o caminho mais facil: criar uma 
instituigao modelo que, gragas ao nosso trabalho e aos 
tecnicos com que poderiamos contar, tinha grandes possi-
bilidades de exito". A tentagao, entretanto, foi vencida, 
segundo o mesmo relatorio, e a Diretoria se atribuiu a 
tarefa de "atrair pais e amigos, especialistas e instituigoes, 
o povo em geral e as autoridades e fazer com que com-

preendessem a importancia e a magnitude do problema do 

excepcional e tambem o papel da APAE". 

Levando em consideragao essa orientagao que me pa
rece sadia sob todos os pontos de vista, devo declarar estar 
convencida de que ha em nossa legislagao e na realidade 
social presente condigoes para desenvolvimento de miilti
plos esforgos em prol dos excepcionais e que as APAES 
poderao dinamizar as atividades dos orgaos e instituigoes, 
oficiais ou particulares, ja existentes, contribuindo tambem 
para oferecer a esses mesmos orgaos e instituigoes maiores 
recursos materiais e pessoal especializado em maior nii
mero. 
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Seria impossivel comentar neste estudo toda a legisla
gao referente a orgaos, recursos e medidas que podem ser 
aproveitados em beneficio dos excepcionais. Citarei apenas 
alguns exemplos a titulo de ilustragao7a. 

Comecemos pela nossa Constituigao Federal que, no 
art. 166 declara que "A educagao e direito de todos e sera 
dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos principios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana". Deter-
mina ainda, no art. 172, que "Cada sistema de ensino tera 
obrigatoriamente servigos de assistencia educational que 
assegurem aos alunos necessitados condigoes de eficiencia 
escolar". 

Ve-se, portanto, que o excepcional, membro integrante 
do povo brasileiro, tem direito a educagao por imposigao 
constitutional e, consequentemente, o ensino especializado 
deve ser considerado em qualquer piano de educagao e em 
todos os graus de ensino. 

Cabe lembrar que no problema da educagao ha tres 
aspectos principals: 1. A educagao dos excepcionais. 2. 
A formagao dos professores especializados indispensaveis 
a essa educagao. 3. A formagao de pesquisadores de nivel 
superior que constituam a retaguarda cientifica encarregada 
de oferecer subsidios nao so ao ensino, mas tambem a 
formagao dos professores especializados. 

Tanto isto e verdade que a Lei 4.024, de 20-12-61 que, 
em cumprimento ao art. 5.°, xv, letra d, da nossa Carta 
Magna, fixou as diretrizes e bases da Educagao Nacional, 
assim dispoe no Titulo x, dedicado ia Educagao dos Excep
cionais : 

"Art. 88 — A educagao de excepcionais deve, 
no que for possivel, enquadrar-se no sistema 
geral de educagao, a fim de integra-los na comu
nidade". 

7a. Embora nesta parte haja referenda a alguns dados agora desa-
tualizados dado o tempo decorrido desde a redagao do trabalho, a autora 
considera nao haver prejuizo em sua publicagao, porque a finalidade 
expressa e a de exemplificar apenas para ilustrar. 
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"Art. 89 — Toda iniciativa privada conside
rada eficiente pelos conselhos estaduais de edu
cagao, e relativa a educagao de excepcionais 
recebera dos poderes piiblicos tratamento especial 
mediante bolsas de estudos, emprestimos e sub-
vengoes". 

A mesma Lei 4.024, no Titulo xn, ao cuidar dos 
recursos para a* educagao criou tres Fundos Nationals, 
destinados respectivamente, ao Ensino PrimariOj ao Ensino 
Medio e ao Ensino Superior, cujas receitas serao aplicadas 
de acordo com pianos dos Conselhos de Educagao, Federal 
e Estaduais, de sorte que assegurem: 1. o acesso a escola 
ao maior niimero possivel de educandos; 2. a melhoria 
progressiva do ensino e o aperfeigoamento dos servigos de 
educagao; 3. o desenvolvimento do ensino tecnieo-cientifico; 
e 4. o desenvolvimento das ciencias, letras e artes. 

Elaborado pelo Ministerio da Educagao e Cultura, 
aprovou o Conselho de Ministros, por unanimidade em 
26-9-62, o Programa de Emergencia que "integra e sintetiza 
as providencias e iniciativas que mais se recomendam para 
imediato atendimento da rede nacional de ensino primario 
e medio no Pais"8, cujo langamento, com as assinaturas dos 
primeiros convenios, realizou-se em Brasilia no dia 1-10-62, 
eni reuniao convocada pelo Ministro Darci Ribeiro, a que 
compareceram os Srs. Secretario da Educagao de varios 
Estados da Federagao. E m seu discurso, apos salientar que 
o objetivo do programa e dar maior amplitude a luta contra 
o analf abetismo, disse Sua Excelencia o Senhor Presidente 
da Republican "Confrange o coragao de todos os brasi
leiros, especialmente dos que tem como nos, srs. secretarios, 
sobre os ombros tao graves responsabilidades perante a 
nagao, saber que 54% das criangas brasileiras em idade 
escolar nao podem freqiientar escolas, isto e, nega-se, neste 
instante, o direito de conhecer as letras do alfabeto a 3 

8. Vide Programa de Emergencia do Ministirio da Educagao e 
Cultura para 1962, ed. Ministerio da Educagao e Cultura, Brasilia, 1962. 
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milho.es e 400 mil brasileiros, de sete a doze anos de idade". 
E, mais adiante: "E preciso que se substitua o sinal digital 
dos que hoje nao sabem escrever, pela propria assinatura 
do cidadao brasileiro consciente de seus direitos e plena-
mente consciente de seus deveres" "Vamos partir 
do concrete Nao nos vamos perder em discussoes teoricas 
de problemas que nao comportam mais debates, mas que 
exigem medidas praticas urgentes e objetivas" "Quase 
seis bilhoes de cruzeiros ja estao destinados, em cuidadoso 
planejamento, a construgao de novas salas de aula, ao seu 
equipamento, a melhoria das condigoes materials dos co-
iegios, a regularizagao das bolsas de estudos, a extensao da 
escolaridade, a preparagao da professora, a difusao, enfim, 
de bom material didatico entre todos os escolares" 
"No campo do ensino medio, o programa de emergencia 
proporcionara recursos que permitirao entre outras medi
das: utilizar centenas de escolas normais de todo o pais 
para cursos intensivos de aperfeigoamento de professoras 
nas proximas ferias escolares; a juventude brasileira ofe-
recer, nos educandarios de nivel medio, cem mil matriculas 
gratuitas em ginasios piiblicos; instalar nos educandarios 
de nivel medio centenas de unidades de ensino tecnico, que 
permitirao orientar a educagao, ate agora marcadamente 
academica, no sentido da educagao do povo para o tra
balho..."9. 

Na publicagao oficial8, ao Fundo Nacional do Ensino 
Primario destinam-se 3 bilhoes, 401 milhoes, 112 mil e 647 
cruzeiros e ao Fundo Nacional do Ensino Medio 2 bilhoes, 
380 milhoes e 200 mil cruzeiros, num total de 5 bilhoes, 
781 milhoes 312 mil e 647 cruzeiros (pag. 5), podendo ver-se 
na pag. 7 da mesma publicagao que o total atualmente 
disponivel para pagamento imediato se eleva a 1 bilhao, 

9. Vide Folha de S. Paulo, 2-10-62. Pela Portaria Ministerial 
n.° 146, 3-10-62 foram designados os representantes do M.E.c. para 
execugao do Programa de Emergencia, sendo o Sr. Laerte Ramos o 
representante para o Estado de Sao Paulo (D.o.U. — I — 15-10-62, 
p. 10.733). 

http://milho.es
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667 milhoes, 828 mil, 852 cruzeiros e noventa centavos, 
discriminada devidamente para cada Estado a importancia 
que lhe e destinada, cabendo por exemplo, a Sao Paulo 
150 milhoes e 640 mil cruzeiros. E o seguinte o resumo do 
esquema financeiro do programa (pag. 10). 

Natureza Ensino Primario Ensino Midio Total 

das Crf Cr$ Cr$ 

Aplioagoes 

Construgoes 

Escolares 1.000.697.311,70 1.201.200.000,00 2.201.897.311,70 

Escolariza-

gao de Emer

gencia 1.380.081.541,20 — 1.380.081.541,20 

Material 
Didatico .. 1.020.333.794,10 270.000.000,00 1.290.333.794,10 

Bolsas de 
Estudo .... — 609.000.000,00 609.000.000,00 

Pianos 
Especiais .. — 300.000.000,00 300.000.000,00 

Totais .. 3.401.112.647,00 2.380.200.000,00 5.781.312.647,00 

Ora, um programa com tao elevados propositos nao 
podera deixar de reservar parte, pequena que seja, dos 
recursos para o ensino dos excepcionais, porque, se o 
objetivo evidente e o de aumentar ao maximo a populagao 
escolar, nessa populagao existe sem diivida porcentagem 
signifieativa de pessoas que necessitam de ensino especia-

Jizado. 

Lembre-se, a proposito que o Decreto 48.961, de 22-9-60, 
instituiu a Campanha Nacional de Educagao e Reabilitagao 
de Deficientes Mentais (CADEME), com a finalidade de 
"promover em todo o territorio nacional, a educagao, trei-
namento, reabilitagao e assistencia educational das criangas 
retardadas e outros deficientes mentais de qualquer idade 
e sexo'\ Executadas que sejam integralmente as disposigoes 
desse decreto e constituida por pessoas competentes a 
Comissao nele prevista para se encarregar da Campanha, 

19 
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as atividades seriam certamente facilitadas com as contri-
buigoes que o proprio Piano de Emergencia pudesse 
oferecer. Nesse sentido se impoe a inclusao de clausula 
adequada nos convenios assinados para execugao do pro
grama. 

Lembre-se, ainda, que o Decreto n.° 1.230, de 22-6-1962, 
criou a Comissao de Planejamento da Educagao (COPLED), 

subordinada diretamente ao Ministro de Estado, com a 
finalidade de: a) reunir, coordenar ou realizar os estudos 
e levantamentos necessarios ao planejamento plurianual da 
educagao no pais; b) coordenar e harmonizar, em pianos 
gerais e setoriais, os programas e projetos de educagao 
elaborados por orgaos piiblicos ou entidades privadas, em 
materia de educagao; c) assistir os Estados e Municipios na 
elaboragao dos respectivos planejamentos, oferecendo-lhes 
a necessaria assistencia tecnica. A COPLED tem como 
membros os Diretores do Departamento Nacional de Edu
cagao, do Instituto Nacional de Estudos Pedagogicos, do 
Servigo de Estatistica da Educagao e Cultura, da Divisao 
de Orgamento do Ministerio da Educagao e Cultura e os 
Coordenadores das Comissoes Especiais, que sao a Comissao 
de Planejamento Geral e as Comissoes de Planejamento do 
Ensino Primario, do Ensino Medio e do Ensino Superior. 

No Estado de Sao Paulo, contamos ja com o Decreto 
31.136, l.°-3-1958, que determinou a instalagao de classes 
especiais para educagao de criangas deficientes mentais, 
subordinadas a orientagao medico-pedagogica da Secgao de 
Higiene Mental Escolar, da Diretoria do Servigo de Saiide 
Escolar, da Secretaria da Educagao, e a Lei 5.936, de 9-11-60, 
que dispos sobre a regencia de tais classes, exigindo, alern 
dos curso normal, certificado de conclusao do Curso de 
Especializagao para o Ensino de Deficientes Mentais (art. 
14 do Decreto 38.026, de 2-2-61), ou do Curso de Aperfei-
goamento de Professores para o Ensino Especializado de 
Criangas Mentalmente Retardadas", da Secgao de Higiene 
Mental Escolar. As classes especiais atendem aos excep
cionais que o Decreto n. 31.136 assim define: "Crianga 
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deficiente mental educavel e a crianga cujo desenvolvimento 
mental, avaliado pelo exame psicologico individual, e 
retardado desde o nascimento ou desde a infancia, mas que 
revela possibilidades de aprendizagem por meio de pro
cesses educacionais especiais destinados a torna-la litil e 
socialmente ajustada'\ 

Os recursos do Piano de Emergencia, no Estado de Sao 
Paulo, poderiam ser utilizados, em parte, na promogao das 
atividades educativas dessas classes especiais e na formagao 
de professores especializados. 

No ambito particular temos tambem em Sao Paulo, o 
Instituto de Psicologia da Pontificia Universidade Catolica, 
que possui curso de especializagao em educagao do excep
cional retardado mental. A exemplo da Pontificia Univer
sidade Catolica, poderia a Universidade de Sao Paulo 
instalar cursos de especializagao dessa natureza, anexos 
talvez as Cadeiras de Pedagogia e Didatica da Faculdade 
de Filosofia Ciencias e Letras. Por outro lado, considerando 
que o retardamento mental e condigao que pode verificar-
se em criangas que tem deficiencia fisica, conforme alias 
ficou evidenciado no Simposio sobre a Educagao do Ado-
lescente Excepcional, realizado pela APAE (Vejam-se as 
informagoes da Sra. MATILDE NEDER do Instituto de Reabili
tagao), poderiam ser realizados no Instituto de Reabilitagao 
da Universidade de Sao Paulo, cursos de especializagao com 
o mesmo objetivo. 

Os trabalhos de investigagao de nivel superior, no 
campo da educagao dos excepcionais, bem como os de 
formagao de professores e tecnicos especializados poderiam 
ser custeados, em parte, com recursos oferecidos, entre 
outras, pelas seguintes instituigoes, desde que os respectivos 
pianos de trabalho obtivessem a necessaria aprovagao: 

Ambito Federal. 

1. Conselho Nacional de Pesquisas — (c.N.pq.) — Lei 

n.° 1.310, de 15-1-51. Este Conselho tem por fim promover 
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e estimular o desenvolvimento da investigagao cientifica e 
iecnologica em qualquer dominio do conhecimento, tendo 
em vista o bem estar humano e os reclamos da cultura, da 
economia e da seguranga national10. 

2. Comissao da Campanha Nacional de Aperfeigoa-
mento do Pessoal de Nivel Superior (CAPES) — Decreto 
n.° 29.741, de 11-7-51. A CAPES tem por fim promover 
Campanha Nacional de aperfeigoamento de pessoal de 
nivel superior, que tera por objetivos: assegurar a existencia 
de pessoal especializado em quantidade e qualidade sufi-
cientes para atender as necessidades dos empreendimentos 
piiblicos e privados que visam o desenvolvimento econo
mico e social do pais; oferecer aos individuos mais capazes, 
sem recursos proprios, acesso a todas as oportunidades de 
aperfeigoamento. E presidida pelo Ministro da Educagao e 
Cultura11. 

3. Comissao Supervisory do Piano dos Institutos 
(COSUPI) — Decreto n.° 49.355, de 28-11-60 e 51.405, de 
6-2-62. A COSUPI tem por fim promover o desenvolvimento 
da pesquisa e do ensino da ciencia e da tecnologia em todo 
o territorio nacional. E presidida pelo Ministro da Educagao 
e Cultura. 

4. Fundo Nacional do Ensino Superior — Lei n.° 4.024, 
de 20-12-61. Cabe ao Fundo, entre outras atribuigoes, 
assegurar a melhoria progressiva do ensino e o aperfeigoa
mento dos servigos de educagao, consideradas despesas de 
ensino expressamente as de concessao de bolsas de estudo 
e as de aperfeigoamento de professores, incentivo a pesquisa 
e realizagao de congressos e conferencias, entre outras 
(art. 93). 

10. Indicador da Organizagao Administrativa Federal, DASP, Im
prensa Nacional, 1957. 

11. Veja nota 10. A CAPES e a COSUPI passaram a integrar a Coorde
nagao do Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo 
Decreto 53.932, de 26-5-1964. 
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Ambito do Estado de Sao Paulo. 

1. Fundagao de Amparo d Pesquisa — Constituigao 
Estadual — art. 123 e Lei 5.917, de 18-10-60. A Constituigao 
assegura a Fundagao renda especial anual nao inferior a 
0,5% do total da receita do Estado e tem por fim propiciar 

amparo a pesquisa cientifica12. 

2. Fundo de Assistencia ao Menor (F.A.M.) — Lei 

n.° 3.738, de 18-1-57 e Decreto n.° 29.666, de 1957. O Fundo 
tem por fim cooperar financeiramente com as entidades 
piiblicas e privadas que tratem do problema do menor 
abandonado ou infrator, colaborando nos estatutos e na 
orientagao politica e social do Estado relativamente aos 
menores, bem como na sua execugao. 0 F.A.M. tem tambem 
atribuigoes de carater generico: promover medidas tenden-
tes a readaptagao do menor; colaborar no desenvolvimento 
de estudos relativos ao problema do menor (art. 1.°, letras 
d e j do Decreto 29.666). Conta ele com um Conselho de 
Cooperadores integrado por seis (6) representantes das 
entidades particulares de educagao e assistencia ao menor 
abandonado, um (1) representante da Liga Paulista de 
Higiene Mental e um (1) representante da Associagao 
Profissional dos Assistentes Sociais do Estado. E m 24-8-61, 

12. O Comunicado n.° 1, de 28-9-62, dessa Fundagao ("Diario 

Oficial" do Estado de S. Paulo de 29 e 30-9-62 e 2-10-62) esclarece 

os requisitos que devem preencher os pedidos de auxilio, que sao con-

cedidos para: a) desenvolvimento de pianos de pesquisa; b) bolsas 

de estudos ou pesquisas no pais ou no exterior, nas seguintes categorias: 

1. Iniciagao cientifica; 2. Aperfeigoamento; 3. Doutoramento; 4. Pes

quisa de nivel equivalente a doutoramento em Instituto de Pesquisa; 

5. Pesquisador-chefe, destinado a professores ou pesquisadores visi-

tantes (estrangeiros ou de escolas superiores ou institutos de outros 

Estados). As bolsas deverao ser solicitadas pelo Professor ou Pesqui-

sador-orientador, sendo as informagoes obtidas na Faculdade de Medi

cina da U.S.P. — 4.° andar. A entrega dos pedidos sera no Protocolo 

da Fundagao — Av. Paulista n.° 346 — Sao Paulo. O Diretor Presi

dente do C.T.A. da Fundagao e o Professor Jayme Cavalcanti. 
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na conferencia pronunciada na Faculdade de Direito da 
Universidade de S. Paulo, promovida pela APAE, O M M . Juiz 
de Menores, Dr. ALDO DE Assis DIAS, apresentou estatistica 
em que se verificou que, num total de 600 menores exami-
nados, 263 eram oiigofrenicos (44%), assim distribuidos: 
2 portadores de idiotia (0,76%), 9 de imbecilidade (3,46%), 
125 de debilidade mental profunda (47,5%) e 127 de debi-
lidade mental leve (48,0% )13. 

As Fundagoes e os Fundos podem geralmente aceitar 
doagoes e legados, mesmo que estes venham acompanhados 
de clausulas que vinculem a aplicagao dos recursos a de-
terminada atividade. Seria, por isso, perfeitamente viavel, 
obter atraves de campanha bem orientada, auxilios da 
industria, comercio e mesmo da populagao em geral para 
essas instituigoes, conditionada a aplicagao deles aos tra
balhos de educagao dos excepcionais, de formagao de 
professores e tecnicos necessarios e da realizagao de 
pesquisas de nivel superior. 

As entidades particulares que cuidam atualmente da 
educagao dos excepcionais poderiam de forma semelhante 
obter ajuda financeira. 

Tambem se poderia procurar convencer as autoridades 
da necessidade de criar no Servigo Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI), Servigo Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (SENAC), Servigo Social da Industria (SESI) 
e Servigo Social do Comercio (SESC) e nas entidades 
congeneres, classes especiais destinadas nao so a educagao 
primaria dos excepcionais, mas tambem e principalmente a 
educagao profissional, de acordo com as capacidades de 
cada um, com a finalidade, se possivel, de habilita-los a 

trabalhar em regime competitivo14. Nas hipoteses em que 
a deficiencia impega o trabalho em tais condigoes, poderia 

13. A. Assis DIAS, O Menor Excepcional perante a Justiga de 
Menores, copia mimeografada. 

14. O s.E.N.A.c. de Curitiba, Estado do Parana, conta ja com 
secgao espeeializada para esse fim. 
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o problema ser cuidado atraves das oficinas abrigadas ou 
protegidas, de que trataremos mais adiante. 

c) O problema dos excepcionais do ponto de 
vista do Trabalho e da Seguranga Social. 

Aqui este estudo deve cuidar dos excepcionais em duas 
situagoes distintas: 1) excepcionais menores de 18 anos e 
2) excepcionais com idade superior a esse limite. 

Tendo em vista que a CL . T . proibiu taxativamente o 
trabalho do menor de 14 anos e o Decreto-lei 6.026, de 
24-11-43 deu apenas a autorizagao judiciaria o valor de 
suprir a Carteira de Trabalho do Menor, prevista na mesma 
CL.T., muita divergencia surge na doutrina e na jurispru-
dencia sobre a interpretagao do art. 157, n.° rx, da Cons
tituigao Federal que determina a "proibigao de trabalho a 
menores de quatorze anos; em indiistrias insalubres, a 
mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho 
noturno a menores de dezoito anos, respeitadas, em qual
quer caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente" (grifo da autora). Parece 
conveniente, nesta altura, transcrever a sintese que, sobre 
o assunto, fez o Dr. ALDO DE Assis DIAS, em conferencia 
pronunciada em 19-2-1961 e publicada na Revista dos 
Tribunals, vol. 307, p. 17 e seguintes, sob o titulo O menor 
e o Trabalho — Legislagao, estrutura e problemas: "As 
primeiras restrigoes ao trabalho do menor foram estabele
cidas em 1886, na Conferencia de Paris, apos na de Berlim 
e, a seguir, em outras que se lhes supervieram, salientando. 
em especial, os principios humanitarios e as leis naturais 
do desenvolvimento do menor. O coroamento dessa evolu
gao historica deu-se com a assinatura do Tratado de 
Versalhes. No Brasil, a primeira lei republicana que cogitou 
do trabalho das criangas e dos adolescentes nas fabricas, 
foi o Decreto n.° 1.131, de 1891, que nao permitia o trabalho 
efetivo de menores de 12 anos, apenas abrindo excegao para 
os maiores de 8, como aprendizes, nas fabricas de tecidos. 
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Mesmo aos maiores de 12, ate 15, restrigoes eram feitas, 
notadamente ao periodo diario de trabalho. Apos esse 
decreto, tirante apenas uma lei municipal que, em 1917, 
proibiu o trabalho aos menores de 14 anos, no entao Distrito 
Federal, e um ou outro diploma legal pertinente, so tivemos 
o Decreto n.° 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, que e o 
Codigo de Menores ainda hoje vigente e que consolidou as 
leis de protegao ao trabalho dos menores. Era 1932, ja criado 
o Ministerio do Trabalho, o Decreto n.° 22.042 estabeleceu 
as condigoes para o trabalho dos menores na industria. E m 
1.° de maio de 1943, a Consolidagao das Leis do Trabalho 
consolidou toda a materia relativa ao assunto. Posterior-
mente, alem dos dispositivos pertinentes da Constituigao 

Federal de 1946, convem lembrar o Decreto n.° 31.546, de 6 

de outubro de 1952, que conceituou o empregado aprendiz". 

SEGADAS VIANNA da bem ideia das diividas surgidas com 
a interpretagao dos dispositivos constitutionals: "A questao 
da fixagao da idade minima no trabalho tambem foi motivo, 
na Assembleia Constituinte, de fortes debates. A Subcomis-
sao propusera redagao igual a Constituigao de 1934, e, na 
Comissao Constitutional, o Sr. ADROALDO MESQUITA pretendeu 

ver aprovada emenda incluindo a expressao "salvo licenga 
especial", alegando que, proibido o trabalho a menores de 
14 anos, muitos deles viviam pedindo esmolas. 0 Sr. 
GUARACI SILVEIRA entendia que deveria ser permitido que a 
legislagao ordinaria facultasse o aprendizado entre 12 e 14 
anos, nas oficinas, sob a fiscalizagao dos sindicatos. Com-
bateu as emendas o Sr. CAIRES DE BRITO, achando perigosa 
qualquer ressalva para fins de aprendizado. "Ou e apren
dizado ou e trabalho. Evidentemente, nao podemos dizer 
que seja trabalho o aprendizado pratico. Aprendizado e a 
fungao de aprender com ou sem trabalho pratico"8. Tam
bem se manifestaram contra a emenda os Srs. Ivo DE AQUINO, 
SILVESTRE PERICLES e ARRUDA CAMARA, defendendo-a, entre 
outros, os Srs. ARTUR BERNARDES e NEREU RAMOS. A emenda 
ADROALDO DE MESQUITA foi, finalmente, aprovada, e, assim, o 

trabalho do menor de 14 anos e proibido "respeitadas, em 
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cada caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente". PONTES DE MIRANDA, 

entretanto, entende que, em face da redagao final aprovada, 
e que e a que tem de prevalecer, o final do inciso ix, acima 
transcrito, so se refere a parte em que neste se dispoe sobre 
o trabalho noturno, ja que as duas oragoes anteriores, 
regulando a idade limite e as indiistrias insalubres, estao 
desligadas da terceira, graficamente por ponto e virgula. 
Diz o eminente comentarista: "0 trabalho e vedado, clara, 
insofismavel, peremptoriamente, a menores de quatorze 
anos", — e, mais adiante: "0 ponto e virgula que separa 
as duas partes do texto mostra que a restrigao "respeitadas, 
em qualquer caso, as condigoes estabelecidas em lei e as 
excegoes admitidas pelo juiz competente" so se refere ao 

trabalho noturno dos menores de 18 anos, quer dizer — dos 

menores entre 14 anos feitos e dezoito"9. 

Prossegue SEGADAS VIANNA esclarecendo que nao tem 
sido este o entendimento dos aplicadores da legislagao e 
transcreve o seguinte parecer aprovado pelo Ministro do 
Trabalho: "No caso, o que se verifica e que a regra impe-
rativa do art, 403, da Consolidagao das Leis do Trabalho — 
"Ao menor de 14 anos e proibido o trabalho" — sofreu, com 
o texto do art. 157, inciso ix, da Constituigao, alteragao que 
justifica a iniciativa do Dr. Juiz de Menores — no caso do 
interessado, que conta menos de 14 anos. Efetivamente, no 
preceito invocado, dispos a Constituigao: "A legislagao do 
trabalho e da previdencia social obedecerao aos seguintes 
preceitos, alem de outros que visem a melhoria da condigao 
dos trabalhadores: ... ix — proibigao de trabalho a 
menores de quatorze anos; em indiistrias insalubres, a 
mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho no
turno, a menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer 
caso, as condigoes estabelecidas em lei e as excegoes 
admitidas pelo juiz competente; Conforme se 
verifica, a Constituigao manteve, — como idade minima 
para o trabalho dos menores, a de 14 anos, prevendo 
contudo a possibilidade de excegoes admitidas pelo Juiz 



— 294 — 

competente, com o que visou atender a situagoes que 

constantemente se apresentavam e ainda surgem, em que 

a necessidade social e pessoal do trabalho do menor era 

sacrificada pela rigidez do imperativo legal. Guardando, 

pois, os limites que prevaleciam, o legislador constituinte 

deu margem a que, com o seu prudente arbitrio, a autori

dade juditiaria competente admitisse as excegoes que as 

circunstancias justificassem. Apenas caberia indagar se o 

preceito constitutional e auto-executavel. Quanto a esse 

aspecto, reportamo-nos a ligao de Rui BARBOSA, que apoiado 

em TUCKER, define: "Disposigao executavel, por si mesma, 

e a que ministra a norma, ou os meios pelos quais se possa 

executar ou proteger o direito que ela da, ou cumprir o 

dever ou desempenhar o encargo que lhe impoe (Constitui

gao Federal Brasileira, vol. n, p. 488). Assim, se no caso do 

trabalho de menores a Constituigao delega a autoridade 

juditiaria competente o poder de dispensar, "in concreto", 

a aplicagao da regra geral, e se essa autoridade ja se acha 

constituida e no exercicio de atribuigoes relativas aos 

menores, o Juiz de Menores, nao vemos porque nao deva 

este, desde logo, exercer a atribuigao constitutional. E m 

tais circunstancias, devem merecer inteiro acatamento as 

autorizagoes concedidas pelos Juizes competentes em as

suntos de menores, cabendo fornecer aos portadores dessas 

autorizagoes as respectivas carteiras, nas quais convira 
anotar, na Integra, o teor da autorizagao"15. 

Tendo em vista que, pela propria natureza do seu cargo, 
ao Juiz de Direito cabe a tarefa de protegao e assistencia 
aos menores, reconhecida ate no subsidio oferecido aos 
nossos legisladores federais pelos dignos membros da 

15. A. SUSSEKIND, D. MARANHAO e SEGADAS DIANA, Instituigoes de 

Direito do Trabalho, vol. n, p. 256 a 258, ed. Freitas Bastos, Rio de 
Janeiro, 1957. As chamadas 8 e 9 constantes do trecho transcrito 
se referem respectivamente a J. DUARTE, A Const. Bras, de 19&6, vol. in, 
p. 206, PONTES DE MIRANDA, Com. a Const. 1946, vol. rv, p. 58 e 59. 
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Reuniao do Rio de Janeiro16 para a reforma do Codigo de 
Menores, seria de toda conveniencia entendimento mais 
amplo do inciso ix transcrito, deixando, na pratica, ao Juiz 
de Menores a competencia para decidir sobre o trabalho, 
nao so dos menores de 14, mas tambem daqueles menores 
de 14 anos a 18 anos, porque estou convencida de que tao 
digna autoridade juditiaria e plenamente capaz de conceder 
autorizagoes de trabalho que consultem aos interesses do 
menor e da coletividade em geral. Alias, em sua conferencia 
sobre O Menor e o Trabalho, deixou bem claro o Dr. ALDO 
DE Assis DIAS a preocupagao predominante do Juizado em 
autorizar o trabalho dos menores de 14 anos somente 
quando se verifica nao apenas a necessidade dessa atividade 
para a familia a que pertence, mas tambem quando nao ha 

possibilidade de resolver a questao atraves do Servigo de 

Colocagao Familiar, criado no Estado de Sao Paulo pela 

Lei n.° 560, de 27-12-49. A colocagao familiar assegura ao 

menor ambiente sadio em que pode completar o seu desen

volvimento com seguranga, trabalhando ou nao, ao mesmo 

tempo em que a familia necessitada recebe auxilio pago 

pelo Fundo de Assistencia ao Menor e que tem a finalidade 

de substituir o salario que seria auferido com o trabalho 

do menor, E m 1961, informa aquele magistrado, o programa 

do Juizado foi organizado no sentido de assistir a uns 12.000 

menores, abrangendo umas 3.000 familias, com a verba de 

Cr$ 100.000.000,00 (cem milhoes de cruzeiros). Esclarece 

ainda que em levantamento procedido nos respectivos 
prontuarios ficou evidenciado que 22,8% dos menores em 

16. Participaram da Reuniao os Srs. Drs. Aldo de Assis Dias, 
Cesar Dias Filho, Evandro Pereira de Andrade, Luiz Silveiro da Rocha 
Lagoa, Manuel de Sales Andrade, Moacyr Pimenta Brant, Ernani Coelho, 
Eudoro Magalhaes, Prof. Hermes Pio Vieira, Jason Soares Albergaria, 
Paulo Chermont e Sergio Muniz de Souza, os 6 primeiros respectiva-
mente dignos Juizes de Menores de Sao Paulo, Porto Alegre, Salvador, 
Distrito Federal, Fortaleza e Belo Horizonte; o setimo e o decimo, 
dignos Sub-Procuradores da Justiga de Porto Alegre e Belo Horizonte; 
o 8.° e o 11.°, dignos Curadores do Distrito Federal. 
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regime de colocagao familiar trabalham e 77,2% nao 
trabalham. 

Fortalecida a competencia do Juizado de Menores, cujas 
atividades precisam desenvolver-se em coordenagao com as 
do orgao competente do Ministerio do Trabalho e da Pre
videncia Social (nos Estados, as Delegacias), a questao do 
trabalho do excepcional se resolveria, especialmente na 
parte referente a expedigao da Carteira de Trabalho do 
Menor. Isto porque a emissao dessa Carteira esta condicio-
nada, entre outros requisitos, a exibigao de atestado de 
capacidade fisica e mental e a prova de que o interessado 
sabe ler, escrever e contar (requisitos que certos excepcio
nais, embora capazes da realizagao de determinadas tarefas, 
nao poderao preencher). Ora, se for reconhecida a neces-

saria autoridade do Juiz de Menores, podera essa autoridade 

juditiaria levar em conta o obstdculo subjetivo que impega 

no caso concreto o preenchimento dos requisitos e enquadrar 

a hipotese entre as excegoes previstas expressamente pela 

Constituigao Federal. 

E obvio que as normas legais e regulamentares que 

dispoem sobre o trabalho do menor seriam aplicadas a 

generalidade dos casos, como alias esta expresso no inciso 

ix do art. 157 da nossa Carta Magna, cabendo ao Juiz de 

Menores abrir ou nao as excegoes julgadas necessarias. 

Tratando-se do excepcional maior de 18 anos, nao 

existirao dificuldades desse tipo, porque, como atras refe-

rido, a expedigao da Carteira Profissional nao depende de 

requisitos dessa natureza. 

A expedigao da carteira profissional nao e, entretanto, 
o problema de maior relevancia, quando se trata do 
trabalho do excepcional. Ficou evidenciado no Simposio 
realizado pela A.P.A.E. em 1961, que o trabalho, no campo 
da reabilitagao, pode assumir fungao educativa, durante 
a formagao profissional, ou ainda constituir verdadeiro 
tratamento, como acontece na laborterapia. Dai as cha-
madas "oficinas pedagogicas". 
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Mas a colocagao dos excepcionais reabilitados muitas 
vezes apresenta dificuldades, reconhecidas nao so no Brasil, 
mas tambem na esfera internacional, pois basta lembrar 
que a Recomendagao 99, de 1955, da Organizagao Interna
cional do Trabalho, esclarece ser objetivo da adaptagao e 
readaptagao profissional a administragao de meios para que 
os invalidos possam obter e conservar emprego adequado17. 

0 trabalho das pessoas de capacidade reduzida vein 
sendo assegurado atraves de duas medidas principals, 
muitas vezes objeto de leis especiais: l.a) Imposigao de mao 
de obra, isto e, reserva de certos empregos para tais pessoas; 
e 2.a) Criagao de "oficinas abrigadas ou protegidas", desti-
nadas a atender aqueles excepcionais que, embora desen-
volvidas ao maximo suas aptidoes e capacidades, nao 
dispensam supervisao constante do trabalho que realizam, 
nao estando pois em condigoes de participar do regime de 

trabalho competitivo. 

As agendas de emprego nos Estados Unidos da America 
do Norte vem desenvolvendo esforgo no sentido de oferecer 
iguais possibilidades de emprego aos deficientes fisicos e 

tambem para as pessoas que sofrem transtornos nervosos 

ou mentais. Procuram elas estimular os empregadores a 

contratar os minorados, de acordo com as respectivas 

capacidades e, ao mesmo tempo, colaboram com as empresas 

informando sobre os metodos de proporcionar o emprego 

adequado em cada caso18. 

Na Repiiblica Federal da Alemanha determinaram-se 

por lei de 16-6-5319, porcentagens de empregos reservados 

aos invalidos. A lei atribuiu aos empregadores o dever de 

euidar desses empregados e determinou que nas empresas 

que contem com, pelo menos, 5 deficientes, estes elegerao 

17 Codigo de Seguridade Social, ed. Comiti Interamericano de 
Seguridad Social, 1960, Mexico, p. 355. 

18. Colocacion de personas impedidas en Estados Unidos, in Infor-
maciones Sociales, vol. xxv, n.° 11, l.°/6/61, p. 402. 

19. In Serie Legislativa, 1953, Al. (R.P.) 1, jan-fev. 1955. 
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u m delegado, que devera ser invalido; A despedida dos 
invalidos e condicionada a autorizagao da Repartigao Su
perior de Assistencia, dependendo o aviso previo dessa 
autorizagao. Aos invalidos e assegurada preferencia na 
concessao de autorizagao para exercicio das profissoes que 
exijam essa formalidade. 

Os empregos reservados as pessoas de capacidade di-
minuida na Bulgaria sao determinados por u m comite 
especial integrado por representantes dos servigos de pensao 
e de bem estar social, do conselho medico do trabalho, do 
conselho regional de sindicatos da empr&sa, instituigao ou 
organizagao interessados20. 

A lei japonesa n.° 123, de 25-7-60, abrange apenas as 
pessoas de capacidade reduzida em conseqiiencia de defeitos 
fisicos enumerados em lista anexa e assegura ao Servigo de 
Emprego Publico a competencia de rejeitar solicitagoes 
que excluam injustificadamente os incapacitados fisicos, 
cabendo-lhe tambem dar informagoes ao empregador quanto 
ao grau de aptidao fisica e as condigoes do contrato de 
trabalho adequado no caso concrete Criou a lei, no Minis
terio do Trabalho, o Conselho de Emprego de Pessoas Fisi-
camente Diminuidas, orgao consultivo e de investigagoes21. 

Aos comites populares de distrito, cabe na Tchecoslo-
vaquia, de acordo com a lei de 30-11-56, recomendar pessoas 
com capacidade de trabalho reduzida a serem admitidas 
nas cooperativas de produgao e nas cooperativas agricolas 
unificadas. A formagao e o aperfeigoamento profissional 
de tais pessoas sao realizados: 1. nos lugares de trabalho 
nas empresas; 2. em cursos de formagao profissional; e 3. 
em centros de formagao profissional. A lei determina que 
as empresas organizem piano de reserva de empregos22. 

No Brasil, o artigo 55 da Lei Organica da Previdencia 
Social determina que "As empresas que dispuserem de 20 

20. Ordem do Conselho de Ministros, de l.°/10/56, in Serie Legis-
lativa, 1956, Bui. 1, set-out. 1957. 

21. Ibidem, 1960, Jap. 2 — mar-abr. 1962. 
22. In Sirie Legislativa, 1956, Chec. 3, nov-dez. 1957. 
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(vinte) ou mais empregados serao obrigadas a reservar de 
2 % (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de cargos, para 
atender aos casos de readaptados ou reeducados profissio-
nalmente, na forma que o regulamento desta lei estabelecer. 
Paragrafo linico. As instituigoes de previdencia social 
admitirao a seus servigos os segurados reeducados ou rea
daptados profissionalmente, na forma que o regulamento 

desta lei estabelecer". 0 art. 170 do Regulamento Geral da 
Previdencia Social (aprovado pelo decreto n.° 48.959-A, de 
19-9-60) esclarece que "A assistencia reeducativa e de rea-
daptagao profissional, sob a denominagao generica de "rea
bilitagao profissional", visa a proporcionar aos beneficiarios 
da previdencia social, guando doentes, invalidos ou de 
algum modo fisica ou mentalmente deficitarios, com a 
amplitude que as possibilidades administrativas, tecnicas e 
financeiras e as condigoes locais permitirem, os meios de 
reeducagao ou readaptagao profissional indicados para que 
possam trabalhar em condigoes normais". A proporgao de 
reserva de cargos nas empresas e de 2%, quando houver 
ate 200 empregados; 3%, quando existirem de 201 a 500; 

4%, no caso de 501 a 1000 e 5% na hipotese de 1001 em 
diante (art. 172 do Regulamento). 

No servigo publico o aproveitamento das pessoas de 
capacidade reduzida tem sido determinado por lei. Assim, 
na esfera federal, temos o Decreto-lei 5.895, de 20-10-43; no 
Estado de S. Paulo, a Lei 3.794, de 5-2-57, regulamentada 
pelo Decreto 29.958, de 22-10-57 e no Municipio de Sao 
Paulo, as Leis 5.336, de 2-9-57, e 5.690, de 8-2-60, que 
autorizam o aproveitamento, em fungoes adequadas, res-
pectivamente, de cegos e ambliopes e de surdos-mudos. No 
Estado de Minas Gerais, a Lei 2.538, de 23-12-61, criou o 
Conselho Coordenador de Assistencia e Aproveitamento dos 
Portadores de Defeitos Fisicos, de que fazem parte os 
Secretarios da Saiide e Assistencia, da Educagao, do Interior, 
da Agricultura, Industria, Comercio e Trabalho, das Fi-
nangas, alem dos Diretores do Instituto Pestallozzi e do 
Departamento de Administragao Geral, determinando a 
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reserva de uma em cada 10 vagas em cargos ou fungoes 
para esse aproveitamento, que se fara com observancia da 
habilitagao dos candidatos e dos preceitos referentes ao 
preenchimento dos mesmos cargos ou fungoes. 

A imposigao de mao de obra pressupoe, entretanto, 
que a redugao de capacidade do candidato nao impega o 
exercicio das tarefas que a ele se pretende atribuir. Alias, 
o objetivo principal da reabilitagao e oferecer ao mercado 
de trabalho mao de obra que, pela sua eficiencia, possa 
atrair o interesse dos empregadores. 

Quando assim acontece, nao ha, em geral, entre nos 
problemas legais para o excepcional aproveitado nas 
empresas particulares, porque, admitido, sera ele um em-
pregado como tantos outros. No servigo publico se exige 
geralmente um periodo de observagao destinado a confirmar 
sua adaptagao ao trabalho e as condigoes e ambiente em 
que foi colocado, tendo em vista nao so a prestagao do 
trabalho, mas tambem e principalmente a influencia da 
atividade profissional sobre as condigoes de sanidade fisica 
e mental do excepcional, a fim de evitar prejuizos ou agra-
vamento de redugao da capacidade verificada no ingresso. 

Quando, porem, o excepcional, embora desenvolvidas 
ao maximo suas aptidoes e capacidades nao consegue 
atingir condigoes de veneer no regime competitivo do 
mercado de trabalho, nem aquelas que garantam o exercicio 
de ocupagoes no servigo publico em eficiencia considerada 
satisfatoria, porque nao dispensa supervisao constante das 
atividades profissionais que realiza, o problema so pode ser 
resolvido pelas "oficinas abrigadas ou protegidas"23. 

23. M A D A R I A G A , entre as formas de solugao dos problemas decor-

rentes da impossibilidade de reedueagao completa, refere-se a ocupagao 

" especializada" na industria, cabendo os casos mais dificeis as orga

nizagoes de "trabalho protegido". Refere-se as oficinas cooperativas nas 

quais os proprios invalidos possam idealizar a organizagao do trabalho 

e das ferramentas e maquinaria mais apropriada; as residencias indus

trials, para os casos em que se exija assistencia ou vigilancia medica, 

as quais devem ser estabelecidas na base da co-gestao; ao trabalho 
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E m Janeiro de 1961, o Conselho executivo federal da 
Iugoslavia baixou regulamento sobre criagao de oficinas 
protegidas, que tem por finalidade, alem da formagao 
profissional, oferecer emprego a invalidos. Essas oficinas 
serao fundadas pelos institutos de seguro social, pelos 
comites populares e pelas empresas economicas. A diregao 
cabe a orgao colegiado, de que participam representantes da 
entidade fundadora da oficina, dos proprios trabalhadores 
da oficina, dos Institutos de reabilitagao e das organizagoes 
interessadas. O custeio corre a conta de dotagoes e fundos 
de varias origens, bem como pela propria renda da oficina, 
decorrente do produto do trabalho realizado24 

O Ministerio do Trabalho da Nova Zelandia esta auto-
rizado por lei de 21-10-6025 a aprovar, depois de consulta as 
organizagoes de empregadores e trabalhadores interessados, 
qualquer organizagao (pessoa, grupo de pessoas ou mesmo 
orgao oficial) que dirija empresa destinada ao cuidado, 
tratamento e readaptagao dos invalidos, assim consideradas 
as pessoas que, por acidente ou enfermidade, por deformi-
dade congenita ou velhice, ou por outra incapacidade fisica 
ou mental, tenha dificuldade em obter e conservar emprego 

protegido realizado a domicilio, necessario em certas hipoteses, e salienta 

que tais medidas nao dispensariam um Patronato de Tutela Social, que 

se encarregaria tambem da organizagao comercial, a fim de evitar a 

exploragao dos minorados. Indica, como exemplos satisfatorios as ofici

nas patrocinadas na Inglaterra pela Remploy Limited, que conta ja 

com 90 unidades-industrias e teve origem nos trabalhos da Comissao 

Tomlinson, nomeada pelo Governo ingles em 1941. Para informagao 

sobre os trabalhos nos Estados Unidos, aconselha MADARIAGA O estudo 

das atividades do "New York State Rehabilitation Hospital", de West 

Havestraw e do "American Rehabilitation Committee" e seu "Rehabilita

tion Center for the Disabled", in ob. cit., p. 378 e seguintes. 

24. "Les ateliers proteges en Yougoslavia", in Informations So-

ciales, vol. xxvi n.° 4, 15-8-61, p. 180. Os artigos 83 a 88 do Codigo 

de Trabalho da Iugoslavia cuida da protegao das pessoas com capa

cidade diminuida — Lei de 12-12-57, in Serie Legislativa, 1957, Yug. 2, 

set.-out. 1958. 

25. Legislacion reciente sobre empleo de los invalidos en Nueva 

Zelandia, in Informaciones Sociales, vol. xxv, n.° 9, l.°/5/61, p. 340. 

20 
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que, na ausencia dessas deficiencias, seria adequado a sua 
experiencia e qualificagao. 

O Comite Misto do Conselho da Europa para Readapta-
gao e Reemprego dos Invalidos referiu-se em suas recomen-
dagoes publicadas em 1960 aos tuberculosos, cegos, surdos, 
paraliticos em consequencia de poliomielite, epileticos, en-
fermos mentais e os que padecem de lesoes cerebrals, 
aconselhando aos governos nao so atividades no campo da 
ortopedia. mas tambem a manutengao de empregos prote-
gidos e centros de colocagao para os invalidos26. 

E m nosso meio, o Relatorio da Fundagao para o Livro 
do Cego do Brasil — 1960 — informa que na Oficina 
Protegida de Trabalho para Cegos mantida por aquela 
instituigao estiveram ocupados, em 1960, 33 cegos ou am-
bliopes, que realizaram trabalhos para 5 indiistrias, em bases 
comerciais e no valor de Cr$ 174.870,00. Destas 33 pessoas, 
12 conseguiram emprego em indiistrias particulares, o que 
representa a porcentagem alentadora de 36,3% de reabili-
tados completamente. 

O Regulamento Geral da Previdencia Social, ao fixar 
as fases basicas em que se desenvolvera o processo de rea
bilitagao nos Institutos de Previdencia, nao menciona as 
oficinas protegidas, pois a alinea "g", do inciso I, do art. 171 
apenas determina o "acompanhamento do caso ate a plena 
reabilitagao profissional", silenciando sobre a hipotese em 
que, por nao ser possivel plena reabilitagao, nao se podera 
cuidar de colocagao no mercado comum de trabalno. 

Ora, se verificarmos que a reabilitagao profissional e 
destinada nao so aqueles que estao vinculados a previdencia 
social, em consequencia do trabalho que realizam (os segu-
rados), mas aos "beneficiarios" daquele sistema, expressao 
que abrange os segurados e seus dependentes, "quando 
doentes, invalidos ou de algum modo fisica ou mentalmente 
deficitarios" (art. 170), nao sera dificil concluir que podem 
existir, entre os dependentes dos segurados, excepcionais 

26. to Informaciones Sociales, vol. xxv, n.° 1, 1/1/61, p. 30. 
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por deficiencia mental, cuja grau de retardamento so 
possibilite o trabalho nas oficinas protegidas, oficiais ou 
particulares. Este problema portanto nao deveria ter sido 
ignorado pelo regulamento. 

No Estado de Sao Paulo, a Assembleia Legislativa acaba 
de aprovar o projeto de lei 1399, de 1960, que cria o Centro 
Piloto de Reabilitagao, subordinado a Divisao do Servigo 
de Tuberculose, da Secretaria da Saiide e da Assistencia 
Social, o qual contara com u m Conselho de Administragao 
presidido pelo Diretor da citada Divisao e integrado pelos 
Diretores do Servigo de Hospitals, do Servigo de Dispen-
sarios do mesmo orgao, representantes do Ensino Industrial, 
de Economia Domestica, de Artes Aplicadas e Cursos 
Vocacionais do Departamento do Ensino Profissional da 
Secretaria da Educagao, do Servigo Social do Estado, do 
Departamento do Trabalho do Estado, dos Institutos de 
Previdencia Social, da Federagao das Entidades de Luta 
Antituberculose de S. Paulo, das Federagoes das Indiistrias 
e do Comercio. 0 Projeto cria, junto ao Centro, o "Fundo 
de Reabilitagao" para atender as atividades inerentes a 
comercializagao dos produtos manufaturados ou a prestagao 
de servigos pelos diferentes setores do Centro e proporcionar 
recursos aos reabilitandos necessitados. Sera constituido 
com a renda de convenios com entidades piiblicas ou par
ticulares; da venda de produtos manufaturados ou da 
prestagao de servigos e dos juros de apolices estaduais e 
municipals e de depositos ou operagoes de credito do 
proprio Fundo, alem de doagoes e legados que venha a 
receber (Diario Oficial do Estado, 13-10-62, p. 92 — Lei 

7.484/62). 

Sendo o problema do trabalho dos excepcionais um 
dos miiltiplos aspectos do desenvolvimento dos recursos 
humanos, aparecem na pratica as mesmas dificuldades 
apontadas por HARBISON ao tratar da aplicagao de u m 
programa de mao de obra, nos paises em vias de desenvol
vimento. A planificagao e as decisoes se formulam, por 
assim dizer, em compartimentos estanques. Os ministerios 
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de educagao so se ocupam com a instrUgao oficial; os 
ministerios do trabalho tratam somente das normas de 
emprego e de alguns aspectos da formagao profissional dos 
trabalhadores qualificados ou semi-qualificados; os minis
terios de industria, comercio e agricultura se preocupam 
unicamente com questoes tecnicas e financeiras; os minis
terios e juntas de fomento economico, quando existem, 
Iratam da formagao de capitals, da balanga de pagamentos 

e outras questoes economicas urgentes. Nenhum ministerio 

ou junta, diz HARBISON, esta em condigoes de focalizar os 

problemas em conjunto, ja que cada um dos orgaos trata 

de aplicar quase as cegas determinado programa de desen
volvimento da mao de obra e, para justificar-se, invoca com 

grande insistencia o papel indispensavel desse piano no fo

mento rapido da economia. Depois de outras consideragoes, 

conclui serem os problemas de mao de obra de competencia 

de numerosos ministerios e, por isso, um programa de 
desenvolvimento dos recursos humanos so podera aplicar-se 

por junta interministerial, subordinada ao Chefe de Estado 

e integrada por representantes do Governo, das empresas e 

dos sindicatos. Insiste, entretanto, em que os membros dessa 

junta interministerial precisam ser "planificadores", isto e, 

pessoas que tenham visao politica e compreensao rational 
do processo de modernizagao economica e este pessoal, 

reconhece, e dificil de encontrar e mesmo de formar27 

27. F. H. HARBISON, La planificacion del desarollo. de los recursos 
humanos en las economias en vias de modernizacion, in Revista Inter
nacional del Trabajo, vol. LXV, n.° 5, maio de 1962, p. 481/512. 

No New York University Workmen's Compensation Study, pri
meiro trabalho do "New York University Center for Rehabilitation 
Services", entre outros aspectos da reabilitagao no campo dos acidentes 
do trabalho, salientou-se a importancia da coordenagao das atividades. 
Recomendaram os especialistas, por exemplo, a criagao de u m "Medical 
Advisory Council to the Workmen's Compensation Board" e, embora 
julguem aconselhavel manter o sistema de livre escolha do medico, 
entendem necessaria a criagao de sistema de supervisao, pois, com 
a documentagao de que dispoem, concluiram que cerca de 80 a 9 0 % 
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So um orgao interministerial dessa natureza, estabele-
cido nas esferas federal, estadual e municipal, poderia a 
meu ver tragar programa uniforme para os trabalhos de 
reabilitagao, porque estaria em condigoes de mobilizar, 
dentro do ambito das respectivas competencias, todos os 
recursos disponiveis, quer no campo da educagao, das re
lagoes de trabalho no servigo publico e no particular, quer 
no da seguranga social, que abrange as atividades de 

previdencia e de assistencia social. 

E m parecer emitido por solicitagao da Comissao insti-
tuida pelo Governo de S. Paulo pela Resolugao 1314, de 
29-1-62, para proceder a revisao da legislagao sobre o 
aproveitamento das pessoas de capacidade reduzida no 
servigo publico, tive oportunidade de salientar a necessidade 
da instituigao de Fundo Especial de Reabilitagao, cujos 
recursos, na Previdencia Social, poderiam por exemplo ser 
obtidos, em parte, com a inclusao dos Institutos de Previ
dencia, na Lei de Acidentes do Trabalho (Dec. Lei 7.036, 
de 10-11-44), como beneficiarios do acidentado morto, que 
nao deixe dependentes, a exemplo do que vem ocorrendo 
nos Estados Unidos28. A lei fixaria a porcentagem das 
receitas dos IAPS destinadas ao Fundo de Reabilitagao, 
providencia que tornaria mais certa a participagao desses 
orgaos nos trabalhos de reabilitagao. Atualmente, cabe ao 
Servigo Atuarial fixar a porcentagem dos recursos desti-
nados a reabilitagao (art. 171, vi, do Regulamento Geral 

dos pacientes sao encaminhados ao centro de reabilitagao em conse
quencia de complicagoes secundarias, que poderiam ser evitadas se 
o conceito de reabilitagao total fosse entendido e praticado (v. p. 17 
e seguintes). 

28. In New York University Workmen's Compensation Study, cit. 
nota 27, verifica-se que sistema analogo esta em vigor, por exemplo, 
em New York, Rhole Island, Hawai etc. Vide p. 122 e seguintes. 

A. LARSON, The Law of Workmen's Compensation, §§ 59.31 e seguin
tes, vol. II, p. 59, ed. Matthew Bender & Co., atualizada ate 1959. 

E A R L F. CHEIT, Injury and Recovery in the Course of Employ

ment, ed. John Wiley & Sons, Inc. New York — London, 1961, espe-
cialmente pags. 282, 284 e 303. 
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da Previdencia Social). O Fundo poderia receber doagoes, 
legados e subvengoes ou quaisquer outros recursos que lhe 
fossem destinados pelo Poder Publico ou pelos particulares. 
Bem administrado, poderia oferecer recursos para todas as 
fases basicas do processo de reabilitagao, indicadas no 
art. 171 do Regulamento mencionado, e tambem para 
manutengao de oficinas protegidas, oficiais ou mesmo par
ticulares que porventura recebessem delegagao semelhante 
a prevista no paragrafo linico do art. 53 da Lei Organica da 
Previdencia Social. E, ainda mais, quando, depois de rea-
bilitado, o segurado nao estivesse em condigoes de reassumir 
o emprego primitivo e fosse colocado em outra fungao, a 
que correspondesse remuneragao inferior, o Fundo poderia 
resolver o problema pagando a ele a diferenga de salario, 
contribuindo assim para manutengao do empregado em 
atividade. A legislagao atual nao oferece solugao para as 
hipoteses em que o segurado, pela alteragao do seu estado 
de sanidade e capacidade fisica fica impossibilitado de 
cumprir o contrato de trabalho primitivo. Nao pode ele 
exigir que o empregador o receba em outras fungoes e 
muito menos que, recebendo-o, continui a pagar-lhe o salario 
anteriormente percebido, quando as novas tarefas corres-
pondam salario menor. Por outro lado, reabilitado que se 
encontra, nao mais consegue o segurado beneficio pecuniario 
da previdencia social, porque e considerado, e esta mesmo, 

em condigoes de trabalhar. 

Estudando o problema da reabilitagao, chegou a Autora 

as seguintes conclusoes: 

i. O problema dos excepcionais por def iciencia 
mental constitui um dos miiltiplos aspectos 
da reabilitagao. 

n. Impoe-se a reformulagao dos conceitos de 
sanidade e capacidade e de invalidez, por
que os padroes normais devem ter em vista, 
nao as deficiencias ou incapacidades, mas 
as aptidoes e capacidades exigidas pelas 
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atividades no processo de educagao como 
no trabalho ou mesmo pelas atividades 
comuns da vida diaria. 

m. Os excepcionais sao elementos da coletivi
dade tao dignos de consideragao como a 
maioria dos cidadaos que correspondem aos 
padroes normais e, por isso, os recursos 
disponiveis nao podem ser destinados ex-
clusivamente a essa maioria. 

iv Sera conveniente a inclusao de clausula 
especial em todos os convenios e acordos 
destinados a financiamento de ensino ou 
educagao, exigindo, sempre que couber, a 
aplicagao de porcentagem dos recursos em 
beneficio dos excepcionais, pois so assim 
estarao sendo cumpridas as determinagoes 
do TITULO X, da Lei de Diretrizes e. Bases da 
Educagao. 

v E conveniente promover por todos os 
meios campanha de esclarecimento junto 
aos orgaos de autoridades competentes, es-
pecialmente os Conselhos Federal e Esta
duais de Educagao, Ministerio da Educagao, 
Secretarias Estaduais de Educagao, a fim 
de provocar medidas que assegurem, nos 
Pianos de Educagao, reserva de recursos ia 
educagao especializada dos excepcionais. 
O proprio Piano de Emergencia atualmente 
em execugao deveria conter medidas nesse 
sentido. 

vi. A Campanha de Educagao dos Deficientes 
Mentais (CADEME) e outras entidades con-
generes que cuidam da reabilitagao de
veriam ter suas atividades dinamizadas, 
conseguindo-se a coordenagao dos respec-
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tivos esforgos com os dos orgaos incumbidos 
de atribuigoes correlatas e especialmente 
com aqueles incumbidos da execugao do 
Piano de Emergencia e outros semelhantes. 

VII. 0 problema da expedigao da Carteira de 
Trabalho do Menor seria adequadamente 
resolvido com o reconhecimento pleno da 
competencia concedida pelo art. 157, ix, da 
Constituigao F'ederal aos Juizes de Menores, 
que poderiam afastar os obstdculos subje-
tivos nao previstos na legislagao vigente. 

vm. A criagao de Fundos'Especiais de Reabili
tagao poderia contribuir para solugao do 
problema dos excepcionais, nao so no am
bito educational como no do trabalho, 
notadamente quando este e realizado em 
"oficinas abrigadas ou protegidas" 

rx. Poder-se-iam obter recursos para um Fundo 
Especial de Reabilitagao, na previdencia 
social, atraves de lei que inclua os Institutos 
de Previdencia como beneficiarios do aci-
dentado morto, que nao tenha deixado 
dependentes com direito aos beneficios da 
Lei de Acidentes do Trabalho. 

x. Com o intensive aumento de seus associa-
dos, poderiam as APAES e entidades conge-
neres garantir: a) colaboragao indireta nas 
atividades dos orgaos dedicados ao ensino 
especializado, atraves de sugestoes de aper
feigoamento dos trabalhos e indicagao das 
irregularidades ou deficiencias, verificadas 
especialmente pelos progenitores dos excep
cionais; b) colaboragao indireta nas ativi
dades dos orgaos destinados a educagao em 
geral, procurando alertar os respectivos 
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responsaveis quanto 1a necessidade de cuidar 
tambem dos excepcionais, nao dando prio-
ridade absoluta ou quase absoluta a educa
gao nao especializada29. 

Resume. 

Dans ce rapport l'auteur arrive a ces conclusions: 

i. Le probleme des personnes exceptionnelles par 
deficience mentale est un des plusieurs aspects de la rehabi
litation. 

TI. II s'impose alors la reformulation des concepts de 

capacite, de sante et d'invalidite car les modeles normaux 

ne doivent pas envisager les deficiences ou incapacites mais 

les capacites exigees par les activites au proces de l'educa-

tion ainsi qu'au travail ou m e m e par les activites communes 

de la vie quotidienne. 

in. Telles personnes, nominees simplement "excep-

lionnels", sont des elements de la collectivite si dignes de la 
consideration que la plupart des citoyens qui correspondent 

aux modeles normaux traditionnellement acceptee, et par 

cela les ressources disponibles ne peuvent etre exclusive-

ment destinees a cette majorite. 

iv II sera convenable l'inclusion d'une clause speciale 
dans toute les conventions et accords destines a financier 
l'enseignement ou l'education en exigeant, quand cela est 
possible, l'application d'un pourcentage des ressources an 
profit des exceptionnels car seulement ainsi on accomplira 
les determinations du Chapitre x de la loi bresiliense de 
"Diretrizes e Bases da Educagao". 

29. No Simposio de Educagao Especial, realizado em 11 e 12-9-63, 
em Brasilia, do qual participou a autora, foram aprovadas unanime-
mente conclusoes identicas as de n.° in e rv deste trabalho. 
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v. II convient de promouvoir, par tous les moyens, un 
travail d'eclaircissement aupres des autorites competentes, 

afin de provoquer des mesures qui garantissent dans les 

plans d'education une reserve de ressources la reeducation 

specialises des exceptionnels. Le m e m e Plan d'Urgence en 

execution, a present, devrait contenir des mesures sur ce 

sujet. 

vi. La "Campanha de Educagao dos Deficientes 

Mentais — C A D E M E " et d'autres entites congeneres qui 

traitent de la rehabilitation devraient avoir leurs activites 

dynamisees en obtenant la coordination des efforts respectifs 

et ceux des organes charges des memes attributions correla

tives et specialement de ceux charges de l'execution du 

"Plan d'Urgence" et d'autres semblables. 

VII. Le probleme de l'expedition des "Carteiras de Tra

balho do Menor" (livret du mineur) serait convenablement 

resolu par la reconnaissence de la competence accordee par 

l'article 157, ix, de la Constitution Federate Bresilienne de 

1946 aux juges de mineurs qui pourraient eloigner les 

obstacles subjectifs pas prevus dans la legislation en vigueur. 

vni. La creation de "Ressources Speciales de Rehabi

litation" pourrait concourir a la solution du probleme des 

exceptionnels, non seulement dans le circuit educationnel 

c o m m e dans le travail, notamment quand celui-ci est 

accompli dans des ateliers proteges. 

ix. On pourrait obtenir des ressources pour un "Fundo 

Especial de Reabilitagao" dans la prevoyance sociale par 

des lois que incluiraient les Instituts de Prevoyance comme 

les ayants droit de l'accidente mort qui n'ait pas laisse des 

dependants ayant droit aux benefices de la loi des accidents 

du travail et maladies professionnelles. 

x. Les Associations Bresiliennes de Parents et Amis 

des Exceptionnels (Associagao de Pais e Amigos dos Excep-
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cionais — APAES) et les entites congeneres, au moyen de 
1'augmentation intense de leurs associes, pourraient garantir: 

a) la collaboration indirecte dans les activi
tes des organes destines a l'enseignement specia
lise a travers de suggestions de perfectionnement 
des travaux et d'indication des irregularites ou 
defauts verifies surtout par les parents des ex
ceptionnels; 

b) la collaboration indirecte dans les acti
vites des organes destines a 1'education en general 
en cherchant a donner l'alerte aux respectifs 
responsables sur la necessite de soigner aussi les 
exceptionnels ne donnant pas la priorite absolue 
ou presque absolue a l'education non specialisee. 


