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0 Prof. Anislo Teixeira, falando ontem na Escola Parque, 

onde se realizou a sexta sesso p1enria da III CTIE, contou a hist 
•  na do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, praticada para dar ao alu-

no "a oportunidade de participar, como membro da comunidade escolar,de 

urn conjunto rico e diversificado da experincias, em que se sentinja o 
estudante na escola-classe, 0 trabaThador nas oficlnas de atividades 
industniais, o cidado nas atividades soclais, o esportista no ginsj; 
o artista no teatro e nas dernais atividades de arte". 

"Seniam expenincias educativas pelas quals as cnianças 

jam adquirir hbitos de observaco, desenvolver a capacidade de imagi 
nan e ten idias, exarninar como podiam ser executadas e executar o pro 

jeto, ganbando, assim, habi1itaço para a açao iriteligente e eficiente 

em sua vida atual, a projetar-se para o futuro", acrescentou o conhecj 
do educador, que atualmente leciona Administraço Escolar na Faculdade 

Naciorial de Filosofia. 

Eis a conferncia na integra: 

"Espero que me perdem, se para vos falar do Centro Car-
neiro Ribeiro,. comece corn algumas recordaçes a rneu respeito. Ha qua-
renta e dois anos atras era eu inspetor geral de ensino no Estado da 
Bahia. Jovem e mal saldo da escola de direito, urn governador corajosoe 

chelo de confiança nos moços, F.M. de Ges Calmon, julgou dever subst, 
tuir Octaviano Moniz Barreto provecto intelectual baiano, que exercia 
o cargo ha mais de duas dezenas de anos, por urn jovern de 24 anos. 0 
professor Anselmo daonseca, filofo e lurninar, ento, da congrega-
ço do Gj 5 j0  daBahia, logo classificou o ntSvo inspetor geral de en 

sino, como o verdoso diretor de instruço do Estado. Nenhurn outro tit 
lo tinha eu se no o dsses verdes anos. 

Desde ento, minha expenincia tern sido a educaço - a 

educaço no meu pals. Depois da Bahia, tive o Rio como campo de estudo 
e trabaiho, a que sucedeu largo perlodo de proscrico. 

Voltel a seguir, pelas mos de ..Tulian Euxley,a% educaçao 
no campo internacional, de onde outro governado.r corajoso,. como o pri-
memo, Octavio Mangabeira, f-nie voltara% Bahia e da Bahia, novamente 
ao Rio, para a direqo de organismo de estudos e pesquisas educaci2 

nai'. Esta, a minha formaço, ao que par:ce, ja encerrada. Que pude f. 

zen em tda essa lohga viagem atravs das escolas? No sei. Coube-me 
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sempre mais administrar do que fazer e o administrador, quando e feli 

ajuda a fazer,: mas nao faz. A sua liberdade de aço, sobretudo como ad-

ministrador p&blico - e sempre isto e que fui - muito pouca. Em todo 

sse perlodo, registro ter contado corn certa liberdade, duas vzes:qua 

do imaginei e projetel a Universidade do Distrito Federal e quando im 

ginel e projetei este Centro. A Universidade foi tragada pela reaço de 

37, ste Centro est sobrevivencb , apesar de no faltarem ameaças 0 

longo conv{vio corn as escolas deu-me urna experincia profunda da extra-

ordinria imobilidade da sociedade brasileira. 
Os antroplogos, cujos estudos se iniciaram corn as chama-

das sociedades primitivas, tarn conhecimento cia rigidez da estrutura s 

cial dsses povos milenarmente estagnados, como se ftSsse sociedades fog 

silizadas. 0 Brasil tern algo dessa estabilidade granitica. Talvez a te-
nharnos tornado dos indios, stes extraordinrios pro-fess6res de urna roti 

na simplificada, elementar, uriiforme e continua. A  realidade e,  que re---

sistimos inflexivelmente a inovaco a forçados, pro vzes, a aceit-la, 

pouco a pouco a desfazemos e duluimos ate voltarmos ao estado - que cha 

maria natural - que e o do deixar as cosas correrem v  ate atingir a. si 

plicidade da desordern uniforme em por fim, constante e estvel. El cu-

rioso notar - dal haver chama do natural essa tendncia - que assim tarn 

bm procede a naturcza. 

O professor George Thompson,  ao indicar as sete princios 

cardlais cia cincia ruoderna, no campo da fisica, define o stiino como o 

princlpio do cos. ste princ{pio o de que a ordern na natureza, tende 

a desaparecer ate que se atinja o completo cos, o qual, paradoxa1rnent 

permite ser tratado maternticarnente corn preciso quase perfeita Aos 

sete princlpios,. acrescenta Thompson urn outro, a que d o nome do !tpri n  

c ipio da produço em massa", significando a tendncia da natureza a re-

petir quase indefinidaniente cada entidade que chega a produzir. Ora, pe 

lo stimo principlo, a ordern sS pode ser criada naquela situaço 	de 
ca'os por urna frça externa. ssa ordem pode ser de diferntes tipos 	e 

sera mantida enquanto for maiitida a frca externa de organizaço. E i, 

to que se processa na natureza e que faz o homem ao lidar corn a nature-

za. Mas, devido ao princ{pio do cos, tudo tende a voltar ao cos a a1 
chegado, pelo princ{pio cia produço em massa, a so repetir indefinida- 

mente. 
Parece-me que estes dois princ{pios no deixam de so apli 

car ao nosso estado social. E a educaço e a escola so admira'veis ilu .  

traçes. Resiste-se 	inovaço, que s pode processar-se, por uma frca 

externa. Forçada a aceitaço, logo se inicia 0 trahalho insidioso 	de 

destrul-la, at que tudo volte a desordern, ao cos inicial, em que tudo 
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s repete fa'cil e indefinidarnente. A sabedoria  popular exprirne tal es-i 

tado de cousas como viver a lei da natureza. Sornos, institucionalment 

urn povo que aSSim vive. 
Ora, tda a obra do homem, em seu domlnlo da natureza,can  

siste ern.trazer ordem para as seus processOs e rnant - la, a despelto de 

sua tendncia para o ca'os. Ser ista que temos de aprender e a escola, 
talvez mais do que qualquer outra .instituiçao, e urn perrnanente esfrço 

neste sentido. A inovacao , acirna de tudo, urn nvo tipo de ordem,exi-
gindo esfrço em sua conservacao. Da{ ser to dificil a nosso trabalha 

Estou a fazer estas observaçoes para acentuar quanta so-

mos forçados a nos repetir ao falar sSbre educaço, par isto mesmo que 

Os seus pequenoS progressoS nao se acuuIarn, mas estao sempre a se re 

niciarem, num constante moritono cornço e recomço0 No outro a caso 

dste Centro, onde ora nos encontramos. Constitui le uma tentativa de 
se produzir urn modlo para a nossa escola primaria. TJrn conjunto feliz 

de circurstncias o vera mantendo ha crca de dez anos, mas, nern par i s  

to, se pode cbnsidorar a sua estabilidade garaiitida. De urn momenta pa- 
A 	 * 	 A 

ra outro pode aDagar-se, coma se ipaga, na mecanica quantica, urn esfo 
ço especial e possivel de direçao a urn conjunto de part{culas que se 

movem par acaso, segundo a lei da natureza. 0 seu iico fator de perma n  

nncia, at hoje, so as funcionariOS, que acabou or ter, no por ale, 
rnas pelas leis inais gerais, que governam a universo pi.blico brasileiro. 

• e lembram as .leis a prababilidade da fisica quntica no mundo de par 
ticulas do atomo. A instituiçao prpriamente dita esta em plena insta-

bilidade, sua permanncia dependendo dessa lei das probabilidadese Uma 
simples rnudanca de autoridade poder faz-la desaparecer9 

rn quarenta anos de trabaiho era educaço, esta foi a ml- 

nba dolorosa experincia dal o cepticismo corn que rae refiro a realiza-

çeS. udo continua no inlcio, tudo tern-se de novo de fazer, contando 

pouco o eserço passado. Tentemos, porm, apesar de tudo, urn pouco de 

histria e contemas como essa averitura de unia escola primria, adapta-

da as nossas condiçes, nasceu e sedesenvalVeUc 
As circunstncias - sempre as circunstancias - em seu 

go de acasos, como a das particulas da matria - trouxeram-me em L.7 pa 
ra a secretaria de educaço do Estado. Vinha de uzna pernianencia relatj 

vamente breve na Unqsco, mas que, nern por isto, me deixara de. comuni—. 

car o entusiasmo que, ento, ressurgia, em todo o mundo, pela educaço. 

Agsurnindo o cargo, logo preparei urn piano de educaqO para o Estado e 

urn projeto de nova lel de organizaçao de seu sistema escolar, tendo s 

do fel 1 z em ver inciuldo na ConstituiQao do Estado urn capitulo muito - 
significativo a respeito da educaço.FareC.a poss{vel utna obra de re- 
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constrUcaO radical e corajosa de todo o sistema escolar. Depressa, p0-

ram, surgiram as dificuldades, prirneiro, as financeiras, depols, as p 
liticas e, por fim as de pessoal. Diante dos tropeços e ante a insist 
cia da UNESCO para voltar a trabaihar all, resoivi retornar ao trabaiho 
inteTfl&CiOflal da educaçao. 0 governador, entretantd, instituiu em que 
ficasse, ainda quando no se pudesse levar avante'o piano estabelecido0 
Prometia thr-me recursos para iniciar certas etapas preliminares e come 
car algumas escolas de dernonstraçaO para o piano projetado, em nivel p 
mario e mdio. Acabei por atend-lo e dal nasceu a prioridade para o pi 
jeto do primeiro Uentro Educaciona]. Primario, que veio a ter o nome do 
grande educador baiano CarneirQRibeiro, e para outros projetos em todo 
o Estado. A adrninistraçaO transcorreu, de entao por diante, corn a redu-

ço inevitvel dos programas de aço e os pequenos e inodestos xitos, 
slveis graças ao devotamento e exemplar espirito pbli-c5 do governador. 

O projeto do primeiro centro de educaçao primBrio compre-
endia quantro escolas-classe para mil alurios cada e urna escola-parque - 

para quatro mil alunos, funcionando was e outra em dois turnos conjug 

dos, de modo a contar o alurto corn o dia completo de educaçao. Todo o e 
rSrço do governador no permitiu construir senao trs scoias-ClaSSe A 
escola-parqUe e a quarta escola-classe ficaram em projetos. 

Outro conjunto de coincidncia levou-ine, aigurn tempo de 
pois, . direço do Inep, onde sonhei prosseguir no esfrço de completar 
a obra e instalar primeiro centro de demonstraçao de ensino primer10 p 
ra o pals. No irei relatar quato este esfrço cusu de ser levado a 
efeito. A idia de que estudos, hoje, em educaço representam pesquisas 
dificeis e dispendiosaS, requerendo experirnentaçaO e escolas de demons-
traço, no era aceita. Urn instituto de estudos pedagogicos era algo c2 
mo urn instituto de filosofia, destinado a estudos especulativos ou ba-
seados em observaçao de seno-comUfl1. Quando multo se adinitia algum es-U 

fço de tipo estatistico para medir a quantidade de educaço oferecida0 
Sabre a qua]idade do processo educativo sabre as escoias indivjdualmefl-

te consideradas, sabre mtodos e - programas, sabre a prtica escolar -t 
do isto se estudaria pela observaçao e inspeq9o% escolar. 

Mas, aquela mesma lei das probabilidades numa situaçao de 
acasos exertara no Inep a distribui-çaO derecursOsde :assistncia fina2 
ceira ao ensino primario e esta funço começou a avuitar, a ponto de h 
ver hoje muitos que pensam que o instituto e a repartiçao de ensino pr 
mario no Ministrio da Educaço por frca da lel natural da repetiço 
Tendo o Ninisterlo repartiçoes de ensino secundario, de ensino comerci4 
de ensino industrial e de ensino superior, o Inep seria a repartiçao do 
ensino primario. 0 piano que imaginara, ao chegar sua direçao, para 
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montar urn sistema de pesquisas educacionais, distribuido pelas difer-en 

tes regies do pai, so logrou efetivar-se, graças a outro conjunto de 
co±ncidncias fortuitas e raras. Pal preciso morrer urn Presidente,d&r... 

-se a sua substituiço fortuita e ser nomeado un educador para minj 

tro, para que Abgar Renault viesse a criar 0 Centro Brasileiro de Pe 

quisas Educaclonais e cinco centro regionais de pesquisas no pals,dan_. 

do, assim,. ao Inep, a seu aparlhamento para se constituir o serviço 

de estudos e pesquisas do universo da educaço, num pa{s continental e 

corn extrerna variedade de condiçes e recursos. 
stes centros nasceram, assim, de urn esfcSrço externo 	e 

ocasional,:  corn a instabilidade caracter{stica de iniclativas dessa or-. 

dern, dentro de urn sistema uniforme e adverso corno era a do Ministrj0 

da Educaço, fundarnentalinente propsto administraço de certo nilmero 

de escolas prprias e ao contrle e fiscalizaço de escolas concedidas 

por autorizaço federal. Como com'.etia tambm ao govrno federal a as-

sistncia tcnica as escolas, a Inep utilizou essa atribuiço como fSr 

ça de consolidaço dos centros de pesquisa ento instalados. 

Mas, as recursos, coma poderia, ales ser obtidos? Os cei 

tros se destinavam ao estudo da educaço em suas diferentes modalida-
des e niveis e ao estudo da sociedade brasileira, a que se deviarn a.ji.is 

tar as nvhtipios sistemas esolares brasileiros. Tratava-se de pesqaj 

sa social e humana em grande escala e de manifesto alcance. as centros 

compreendlam, para isto, unia divisao de pesqulsa educacional, uxna div 
so de pesquisa social, tuna divlso de documer±aço, urna diviso de a-

perfeiçoaxnento do maglstrio, urna biblioteca e urna diviso administra-

tiva. Coma obter recursos para essa imensa obra? Tivemos que utilizar 
o mo].de uniforme do sistema, que era o da assistncia financelra e co 

sequente assistncla tcnica aos sistemas estaduais de ensino. A titu-. 

].o de assistncia tcnica se irla proceder a pesquisa, instalar as e, 

colas de experirnenTtaç e demonstraço e planejar as cu.rsos de aperfel 
goarnento do mag1strio. 0 trabalho lebrava o dos experimentadore,que 

conseguem dar certa direçoas forças da mat&ria para obter certos ro-

sultados. Tinhamog que fazer infletir as frças da assistnia tcnica 
para que Os ceritros pudessem funcionar, dentro de lirnitaçes de tda o 
dem e em situaco rnanil!estamente precsria. Cada centro se implantou e 
desenvolveu coma foi possivel. Em S. Paulo, articülou-se corn a Univer-

sidade e dal tirou frças de propulso e prestigia; em Belo Horizonte, 
corn a Secretaria de Educaço e corn o prograrna arnericano-brasileiro de 

aperfeiçoamento do magisterio, fazendo-se 0 centro de malor projeco - 

%nos estudos relativos didatica da escola primria, em Prto Alegre, 

tarnbin se associou . Universidade pela sua faculdade de filosofia, em 
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Recife, constitul-se automaticamente apenas ligado ao Inep, nu.ma depen 

dncia mais financéira do que administrativa, na Bahia, articulado corn 

a Secretaria de ducaço, fez-se, sobretuo, urn centro de experirnerita-

ço de ensino primario, corn u-ma escola experimental primaria, mantida, 

durant€ seis anos, e ste centro de demonstr-.ço do ensino primrio,on 

de tambm se processa o trabalbo de aperfeiçoamento do rnagistrio pri 

nirio. No R10,  o centro brasileiro, fz-se mais diretamente uma expan-
go do Instituto Nacional de Estudos PedaggiaD s, absorvendo seus an 

tigos serviços de estudos, de docurnen1o, de biblioteca é desenvolvè 
do-a diviso de aperfeiçoarnento do rnagistrio, corn a rnanutençao de uma 

escola prirnria de demonstraço, graças a coopera.ço da Secretaria de 
Educacao, hoje, do Estado da uanabara. Como se v, - tda a expanGo do 

Inep fz-se na base de uma evidente precariedade. Representava urn es-

frço de inovago de objetivos e mtodos de aço, que no encontrava , 

no sistema existente do Ministrio, rneios de se inserir como algo de 

- normal e capaz de utilizar suas linbas comuns de frça. Na sua proje 
ço nacional. o Ministrio da Educaco e urn orgao federal de contrle 

e fisca1izaço do ensino privado que funciona por autorizaço federal 

de suas prprias escolas rnc1i.s. Atividades de estudo, de pesquisas,de 

experirnentaço educcioria1, de avaliaço do esfrço educativo brasilel 

ro e de sua possivel liderança tcnica no encontram ali;. normas de 

serviço e de orçamento nern condiçes administrativas apropriadas, para 

tais atividades. Ests tarn que existir por tolerncia encontrando sem-

pre obstculos de toda ordem para o seu furicionamento norrral. Esta fol 

a pos1ço do Inep e dos Centros, durante o periodo em quefui diretor. 
E' preciso ter em vista tudo isto para se compreender o 

que houve de esfrço, no smente para realizar o que era, em si mesm 

novo, mas ate para rnanter a Dropria instit-tiiço. 0 que se déve aqul as 
pessoas que tiveram a responsabilidades da direço dste Centro Regio-

nal e aos professSres e funcionrios que o serviram, e algo de dificil 

de imaginar. Vejase  bern que o Centro urna conjugaço de esforcos do 

Ministrio da Educaçgo e do Govno do Estado, mas nern urn nern outro o 

reconhecem pénamente em seus objetivos, seus rntodos e o alcance do 

seu serviço. Et  come urna experincia de ..aboratrio compreendidá pelo 

pesquisador, porm, mais ou menos ignorada pelo administrador geral , 

juno ao qual se tern constantemente de lutar por providricias'.e recur-

sos. Esta claro que se encontram nessa posiço no s Os que aqu{ tra-
baiham mas tambrn os que, do Rio t  tm a responsabilidade de empreendi-

mento. Assim trabalhei eu nos doze anos em que ful seu diretor. Os tsr-
gos prpriamente de cultura do Ministrio ou reduzem o seu prograrnaao 

mnimo possivel, ou entram em dificuldades de toda ordem. 0 sistema 
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urn sistema de atividades ijurocraticas, isto , ativid.des de papis e' 

tudo que sair dessa categoria tern coidiçoes precarias de funcionarnen-. 
to. Veja-so qua as prprios estabelecirnentos de ensino, para exerce-

rem suas atividades, tm de procurar. se  org•.nizar coma sistemas aut 

nomos. 0 caso rec'nte do Colgio Pedro II ilustra a afirmação. E n 

foi, par outra razão, que busquei, sernpre qua possfvel, pela fSrrnula 

de 0v0AfljO,  dar aos centros regime de autonomia.
Ajj  Tambrn aqui: a convnio corn a Estado que d a ste c 

tro a aütonornia minima indispensvel.para sua existnc.a. Estas esco-. 

las são escolas do Estado 7. confiadas ao Centro para a experincia que 
aqui so realiza, graças aos recursosfederais a elas atribuidos por 

interrnc1io do Inep. 
No tarn estas palavras, nehhurn sentido do crltica, maa 

de discriçao das condiçoes de funciopamento, aue precisarnos saber pa-

ra poder avaliar a rnrito do que veni sendo conseguido e compreender as 

faihas e deficincias acaso existontes. 
ITão visito este Centro mesmo quando a fazia, corno d1r 

tar do Inep, sern urn profundo respeitô j, , que raia pelo enternecimento, 

pelo esfcrço dsses professtSres, dses funcionrios e dos seus dire-
tores, que aqui trabaiharn na pior das solid6es, que e a solidão do des 

conhecimento, o que não se deve a nada do intencional , mas as difi-

cuiclades de integraçao dessa experincia no corpo coletivo do sistema 

adriinistrativo ou de ensino. 

I Passernos agora a urna anlise da e;perincia prpriamen-
to dita. Os que vem hoje esta parte dacidade, em que se acha loca4 

zado o Centro, Dif.cilmente podeni imaginar a que era o local em 1947. 
A região era a centro de urna das chamadas "invases", denominação corn 
que, na Bahia, se designavani as formaçes pro cipitadas e abruptas do 

que se chamam no Rio as favelas. Sabemos que essas formaçes consti— - 

tuem concentração de popülação pobre, deslocada e em condiçes peno-
sas da vida. 0 gernador 0ctviO Mangabeira resolvera des 	riar as 

terras e dar aos hhinva soest condiges para construir sous barracos. e 

suas-casas. 	ue rneihor srea sepoderia escoiher para aI se implan- 
tar ua exerinca de educaãp primria, quo revelasse aos seus hab 
tantes a importncia da educação para a solução de seus problemas de 

vida e de pcbrza? Logo se aprovou a idia e foram reservadas as 
reas para as escolas. Chaniamos os rquitetos Digenes Rebouças da Ba 

hia e Hlio Duarte de São Paulo .pa'a os projetos, que serialri desenvo 

vidos pelo escrit5rio de arquitetui'a, que, entZo, mantinha Paulo de 
Assis ibero no io. Os estudos que se fizeram nern mereceria a nossa 
atencão, se a tempo permitisse. Recordo-me do piano de funcionaniento 
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Centro, elaborado por Paulo de Assis Ribeiro, e que constituia urn mo 

o de organizaço. 
0 piano, corno foi concebido, tinha, como efeito suas corn-

xidades. 0 corpo de alunos se matriculava nas quatro escolas-ciasse, 
e se organizariam pelas classes e graus convencionais de.cada escola 
assariam metade do tempo do per{odo escolar completo de 9 horas, dl-

ido em 4 - 1 - L horas. A  outra metade do tempo decorreria na escola 

que, de organizaço diversa da escola convencional, agrupados os alu 
, dominantemente pela idade e tipo de aptldes, em grupos ja ri inais 

LO, mas de vinte, que deviam,durante a semana, participar de ativida 

de trabaiho, atividades de educaço fisica, atividades soclais, a-

idades artisticas e atividades de organizaço e bibiloteca. Cada ma 
, metade dos alunos estaria na escola parque e a outra métade distri 

da pelas quatro escolas-classe.. Ao meio dia, Os alunos da manhg das 

olas-ciasse se dirigiriarn para a escola parque, onde almoçavam, des-
savam em atividades de recrelo e, depois, se distribuiriarn,de acr-

corn o programa, pelas diferentes atividades da escola parque. E os 
nos, que haviam passado a manhg na escola parque, iriarn, por sua vez, 
.oçar nas escolas-classe e se distribuiriarn, a seguir, pelas suas ati 
ades escolares. Cada aluno pertencia, dste modo, ao seu grupo da es 

a-classe e a outro nosslvel grupo da escola parque. Como, ao 	todo, 

imentavam-.se, em cada dia, por varios lugares, primeiro 	da escola 
.asse, para a escola parque, e, depois, nesta, para o pavllho de trâ 

hos, o gin.sio de educaco fisica, 0 pavilho de atividades sociais, 
eatro, a biblioteca e o restaurante, compreende-se que no faltaria 
plexidade a essa rnovimentaço de 2.000 alunos de cada vez para ativi 
es diversas e em locais diferentes. 0 piano de funcionamento, de bo-

los e de movirnentaçao das crianças, ento elaborado, mostrava a per-
ta exequibilidade do prograna e dava ensejo a que se pudesse apre-
.r os benef{cios eductivos da estrutura prevista. 

A organizaço da escola, pela fornia prevista, dana ao a-

LO a oportunidade de participar, corno membro da comunidade escol.ar,de 

conjunto rico e d1.versificado de expen1ncias, em que- se sentira,, o 
udante na escola-classe, o trabalhor,nas oficinas de atividades in-

trials, o cidaço, nas atividades sociais, 0 -esportista, no ginsio, 

rtista no teatro e nas demais atividades, de arte, pois todas essas 
vidades podiarn e deviam sen desenvolvidas, partindo da experincia a 
1 das cnianças, para Os planejarnentos elaborados, corn a sua plena 
ticipaço e depois executados por elas prprias.Seniam experinciase 
ativas, pelas quais,as cnianças lam adquirir hbitos de observaço 
envolver a capacidade de imaginar e ten idias, examinar como podarn 
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ser executadas e executar a projeto, ganhanda assim, babilitaço paia 

a .aço inteligente e eficiente em sua vida autal, a projetar-se para o 

futro. Se a escola-elasse se mantinha, em essncla a antiga escola 

convencional, as condiçes de traballio na escola-parque iriam facllj_ 
tar so"bremodo a ap1icaco dos melhore;ir.:1 princpios da educaço rnoder 

ITem tudo isto se pde logo fazer. Em 1947,  ficaram apenas concluidas - 

trs das quatro escolas-classe. Posteriormente, com auxllio do Inep, 

se construlu o pavilho de trabaiho e s muito lentamente,. a seguiu l se  

construiram csdemais predlos. 
Hoje o Centro ainda no est compieto. Faitam as residn 

clas para as crianças chamadas abandonadas, que aqul deveriarn estar co 
mo Os habitantes do Centro, que iriarn durante o dia, hospedar as alu-

flos no regime de semi-internato em que funclona. A despeito do todas 

aquela dificuldades, jai referidas, o piano so executou e estas esco. 
las se fizeram o exexnplo do algo nova no campo da educaco, A expe-

rincia correu mundo. Seus visitantes, em muitos casos, encheram-se d 
entusiasmo. As Naçes Unidas em urn docurnentrio de escolas do todo a 

mundo, escoiherani este Centropara urn dos seus fumes e o exibiram por 
tda parte. 

TUdo isto se fz com a prata de casa. No houve para es 

ta experincia nem aux{llo nem assistncia tcnica estrangira.de  qual 

quer natureza. Os profess6res so todos nossos e as que tiveram a opor 

tunidade de aperfelçoaniento, aperfaiçoaram-se aqu:!, no Brash, em cur-

sos do Inep. A diretora, que se devotou a experincia corn toda alma, 

nina professra formada em urna das nossas escolas norrnais, a de Caet{t, 

no Estado da Bahia e sua grande experincia do educadora foi adquirida 

no ensino, em escoias normals, na direço do escolas, aqul entre ns e 
no estudo e conv{vio corn as crianças brasileiras do todas as ciasses.O . 

of{cio do educador exige° meihor conhecimento possivel da vida e de 
suas exigncias, no sentido de capacidade do pensar a agir inteligente 

monte dentro da sociedade e da cultura ambiente. A diretora do Centro 

possul asses dois conhecirnentos por cuitura pessoal e por vivncia ed 
cativa. Par isto, a quo a experincia dste Centro pde tar dentro do 
nossas 11mitaçes, 0 sucesso quo teve. A seu lado, urn corpo do profes 

sres adrnirveis realizou em silnclo, nina experincia nova, quo mere-

ceu, o respeito de quantos dela puderam tomar conhecimento, a quo af 
asta sob a vista do todos. ncs,para .ro.strar quo.podernos reconstruir a 
escola prlmrla, por ns mesmos, desde quo nos dern as condiçes para 

isto, . 
E' o problema detas cond1çes que nos reine hoje aqui , 

na Bahia, pols srnente corn as novas condices qua aqul esto exemplif 
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cadas se podera tentar a extenso da escolaridade e a recuperaço da 

escola prirnria. 

A revista SYMPOSIUM da Universidade Catlica de Perriam- 
buco (Fevereiro, 67), dedlcou seu ntmero inteiamente a Psic1ogia. 

No !tCaderno  de Psicologia", so abordados os seguixtes 
,temas: 

- "valor dos testes psicolgicos para 0 mdico psicosso 
mtJco" - pela DrA Bettina Katzenstejn Schoenfeldt; 

"Problemtjca moral na atividade profissioa1 do P51 
clogo clinico e do Psicoterapeuta e Psicologia da personalidade (pes 
quisa bib1iogrfica) pelo P. Pedro E. de Mello, S.J. 

Reuniu-se em Haya, Holarida, de 10 a 17 de abril 

grupo de estudos sabre problemas de. formaço nos centros cle docurnenta 
ço pedaggica do Conse]Jio da Europa 

( Council of Europe Study group 
on training problem Pedagogic Documentation Centres) 

0 resultado destes trabaihos seri de importncia funda-
mental para Os centros de informaço e documentaço educativa assim 
COmb para as bibliotecas especia1izada neste campo. 

(Dc UNESCO - Informaciones Trimentales vol.11 nQ 1) 	 J 
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