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NaO e,  tc1i ¶I uma 5 pale3tra, dar uma deecriço sj 

•tjcientementeexata da situao educacona1, brasdótra e.indj 

car os principals aspectos em quo essa 3ituaço £ pàuco satl  
tatoria. 

1 	 Em to10 caso asta £ mtnha tarefa, hóje, ut 
• 	 you buscar cumpriu1a como me t&! pose hal. Tornaremos cada U : • • I .  

dos nveis do ensino primarlo, dlo a superIor - aprese 

tando, primeiro, Os fatos, depols a sua interpretaçoe, POT 

I 

	

	lt1mo, urn julgamento ou diagnstico, suticientemento cl.aro 

pare gutaruma possfvel teraputjca ou tratamento. 

• 	 Paroce isto indicar quo anteelpamos algo do patolg 

co em nossa 3ituaço educacional. Podlamos dizar qua aesim £ 

sem dvida. Preterlinos, contudo, ir mats ao tundo des COU8aS 

a dizer quo educaço sendo umprocisso do cultivo, ou do CU 

tura, h do ser sempre algo em permanente mudança, em pern 

nente reconstruço, a exigir, por conseguinte, aempre, novas 

descriç6es, anlisea novas e novoa tratamentos. Como a agrj 

culture, coino a medicine, a educaço esta em permanente tran, 

tormaço, nao 30 em virtude de corthecimentos novos como em 

vlrtude do mudanças decorrentes da prpria dinniica da socij 

dade, 

* * * 

Presentenit, a s1.tuaço educacional brasileira apr 

senta-se comb uma pirmide de base espantosamente ample a pj, 

Ce extremamente atilado. tste fen&neno manifest.ai..ee desde a 
escola priniiria. 

Pare uina populaça escolar de 7 a 11 anos de 
4 	 .•. 	 I 
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7 597 000, a escola prirnrj* J seolbe I 921 986 1, au sejsrn 

crca de 70%. Dste, porin, encontraa..sa no IQ eno 2.664 1219 
no 20 9  1 075 792, no 39 735 116, no 4 10  50  anos 466 957 9  o 
quo j stile singularrnente a piriddá, conforee Be pod. var 

•; 	no grtioo abaizo 

0 gratico revele qto a fuDgiO precipun da eseola 
prinikia, qua 00  a do ministrar urns cultura bsic& so povo br' 

si]ejro no esto sendo cumprida. 0 ensino pr'iar'io esta o  S912  
do Durament seletivo. A Be&tta est no mirarnente. Corn etej, 

to, embora o prprio ensno pr'irnrio deva servir de base para 
H, 

	

	tuna prirneira se1eço bnmana,,no esta a sun tina1idde ce 

tral. 'So todo1e passar a ser urn pPoeeseo pars essa se1eço, 

isto £, pars a escoiha de alguns, destinados a prosseguir a 

educaço em nveis ps..priMjO3, estara prejudicada a sun 
tunço assencjal. 

Or's, este 0 primeiro a8pecto palo qual se verifies 

como o ensino prirnrio esto sendo desvirtuado. Considerando 

-o puramente prepaz'atorjoS 	
a
4
s tases ulteriores da educaçao,de 

enidamo-nos de organiz.10 pars efetivamente atender a 

os alunos, seja qual tr a capacidade intelectual do eada urn, 

o vimos, so contrrio, mantendo a veiha organizaço se1et.va 
da escola propedut1ca. 0 caraeterstjco da organizaço seljl  

H.  .itiyaldasescolas £ o menos1rzÔ s diferenças indiv.uais. Ai 

escola JjgFA Os seus gras ou, sries do onsino, os padres. a, 
que devern atingir Os alunos capazes del  seguir o curso. .38 qua 

I 

,  Se- irevelareni capazes, so reprovados. Nessa orgizao 

Cabe so aluno adaptar-se so ensino e no o ensinó so alunó. 

Nada rnais legtirno, se a eseola visa realmente selecionar a2 

S 	 ' 
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guns alunos para deteririnados estizdos. E nada mats tiegfttao, 

se a escola se prope adar a todos uma habtlitsço !*nima pg 

ra a vida. No sera necessrto est.nder.me s6bre a matria, 

poic as reprovaçes maciças no ensino priario demonstram' quo 
S 	 S esta a, reain2ente, a organlzaçao do ensino prtmir1o. 

A organizaço da asoola pr1mria como escola seletj 

Va a propedutica justitica uma porço do tatos, qua seriam 

julgados pelo menos su.rpreendentes so tal no fsse a sua o 

gan1zaço. 

Primetro, justifica a desordem pox' idades da matri:- 

cula. A escola primariaI 
 recebe na primeira seIri.e a, depots, 

nas demais, alunos do tdas as idades entre7 a 14 anon. Se 

a escola tosse organisada para a edueaçao basics, todos sentj 

riam o que importaxia nio começ-u1.a us £poca prpria, no 32 

mente polo tempo que o menino teria perdido, como porqie a dj 

ferença de idade preJudioar1a o tipo db organizaço da escola 

: . pri,ria destinada a tdos. Essa escola a rna1q do quo 

qua!' outra, a ex&taiente porque e pars todos, uma escola.orgg 

• nizada:ç idos. Vat, na primeira srie, sam impor • qual" 

quor padro seletivo, educar crianças de 7 anos, 	eus 

• tex4sses, sous gostos a suas aptides. Receber, na prlmeir.a 

srie, men.1nos do 8 9  9 9  10 a at mats anos seria t&la uma d, 

sordem, salvo, repito, se a escola nio tsse a escola de ed 

• 

	

	. caço ,bsica, mas tim curso preparatrio a outra escola 

alta. 

Coma ala so yam fazendo, realmente, urn curso preparjL  

trio, protessres a diretores aceitam, sem discusso, a 

sordem do idades que aflige a nossa organizaço das sries e. 



colares, pre,judjcandoa no seu esphtto a na sua ef1cincta. 

A segunda conseqtincja da organizaçao seletiva da ei 

cola primria 4 a possibilidada do sex' ela x'eduzida em tempo 

e em objotivos educaeionajs.---j)0 que Setiprop&sjtoseja sj 

letivo pox' urn lado, a preparatx'jo pox' outz'o, pode-se reduzix' 

a mesma, cada vez mais, a urn adestramento .para os examos a sg 
bretudo para 0 exame da entrada na escola seguinta, 0 en8ino 

assini, torna, cada vez mats, carter inforinativo, limitando-se 

a mInirnos do habil±dada e a urna esquematizaço tcnica de c2 

nhecirnentos ou intorrnaçes necessrias aos exames. 1 

A desordern da 1  matrcula pox' idade, sücede, entao, a 
1 	 I 	 1 . 	deSrdein dos turnos, que,em muitos casos, jaa5óendema qu 

II 	tro pox' dia. Nessa escola, est claro que nada mats se taz 

do quo adestrar Os meninos nurna alfabetizaço sumria e, , djt  
troinaulos para Os exames de conhecirnentos torthajs n 

1 I 'oessrjos promoo seletiva a, pox' iltmo, ao exame de al 

missao ao ensino secundarlo. 

Se no tivssernos opropsito democrtico de dar as
60  

ç massas uma boa educaço paraa vida mas apenas a quo urn 

dos objetivos permanentes da educaço - selecj.onar os meih, 
respara ihes oferecer urns educaço de elite, dIria que a no.1 
as escola primkia est procurando eurnprtr a sua misso. E a. 

questo saris, apenas, se o esta conseguindo. Levarn, realmjl  
to, os seus mtodos & escoiha dos meihores? Tenho as minhas 

duvidas. . 

• '.' 	Corn eteito, a tipo de adestrarnento aparentemente . ija 
telectualista que experiments fazer a eacola primaria nsa ch 
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ga a ser selotivo siquer das boas intellg&kctas verbais. No 

.4 

direi qua tais Intelig&tàias no cheguem a aproveitarae do 

enaino, mas, mesmopara esse tipo de 1nteligncta, os etudos 

puramento formats podem ser prejudictet. Realmente, as Intl 

• 1ig&ctas quo so ajutai4 a mesa forma da ensino decorado so 
• 	:' 

as do certo tipo medio, excessivamente plastico e pouco sen5 

vol a prticas absurdas ou sem sentido. Os verdadeiramente 

capazes so desencorajados, a grande matoria dos de outz'o . 
4 	 - 	
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0 de. inteltgencta artsttca, plastica, pratica a destruj 
* 	da. Assim, creio quo a prpria capacidade seletiva da escola 

• 	prImria no £ a moihor para a nossa soctedade a o nosso eats 

gio de desenvolvimento. 

Palai.se mzito que case tipo do estudos dosenvolve a 
ou].tura geral, quo pareco sar uma certa capacidade do enuncil. 

ço verbal dos problornas humanos a do senttr imaginativamente 

tais problemas, tormu1ando.os em inteligentes anlises crhj 

cas. Has ser, realmente, ss0 o tipo do inteUgncia de qua 

mats precisamos? E so tsr, poderao  ear ele generalizado em 

• 'a soctedade no j apenas de elite a povo, znas de povo corn 

elites diversiticadas 0 militiplas nele tambm integradas? 

A educaço destinada a formar amantes do cultura g. 

ral dsse tipo parece ser muito apropriada ao px'eparo para as 

letras a para a filosofia. Por certo, qua esse preparo 

cessrio, mas q  sera ole o mats necessrio no tipo do sociedà 

do democrtioa quo estamos desenvolvendo? No sera antes a 

forrnaço oient{tica do proftssionais da ei&icia terIca a da 

ci&cia aplicada a mats necessria, a do prioridade mais a 

• •. 	• ta? Ora, no se pode afirmar quo a formaço do cultura gera]. 



1. seja 0 meihor modo dapreparr 0 cientl5ta, sobre i*doo,  ciO 

tista do cineta aplicada, o especialista e o tcntóo. .Seno 

assirn, no so pode afirrnar qua se3a 'acertado daz' 0 eàpfrtto 

1 ! 

	

	 hi.ttira geral a t&ta a educaço nemmesino 0 Ae d.a 

cultura geral uma preemin&ik1a abre as demais. 

Todos os Juigamentos globais, sao iuiprecisos mas nao 

• seria absurdo dizer quo a educaço na Franca 00  domtnada pelo 
• ) 	i. esphitode cu].tura geral, na Alemanha polo espfrito cientfj1  

' 
co a pelo dogmatismo tilosttco, ia Inglatarra por uma rnist 

ra do cuI.tura geral a empl.rismo prtico e na Amrica, 	polo 
praticaljsmo. 

Ora, o nosso pars pode aproveitar.se dessas experi 

cias e evitar qualquer unliateralismo, buscando ro esquecer 

a oultura geral necessria para a tipo do inteligenciaenull  

ciativa s  na designaço do Ortega y Gasset., e quo chamo do in  
telig&toia verbal, isto es a qua concebe pela palavra a que 
tern na palavra 0 seu material intolectual, utilizando.a coino 

instrumento artstjco na poesia a coma instruinento do idias 

na enunctaço crtica dosproblemas a das eoluçes - mas, da 
* 

do nova entase a, talvez mator do quo a dada a cultura geral, 
A a cultura especializada, a qua so irao dedicar as inteligenc 

as aptas as linguagens mats especializadas das notaç6es mat2, 

maticas a cientificas a as linguagens plasticas e praticas 

das artes a da aço. 

• 	togo, mesmo, coma escola seletiva, 0 processo em quo 

vai entrando a escola primria nio nós pareceria o mals 

mendado para a conjuntura quo estamos atravessando. 

I 	... 

.1. 
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A realidade, porm, e qua a escola primrta no pode 

ser siplosmente seletiva mas precisa do cuidár sriamento 

doc alunos de tod.os. Os tipos e tdas as intelig&cias que a 

procuram, para dar a naço aqule lastro mnimo do educao 

que nos irnpeça do ir pelos ares. Esta expreso nosino 

aparentemente metatoricaS
. Quebrados Os o

Sbices a%  uniticeçao 

do povo brastloiro, percorre tdas as suas camadas e sobret 

• do as mats baixas *um fmpeto do ascençao social a quo Soo  a 

ducaço poder dax' ordem e estabilidadei A ordern a a estabj 

	

lidade nurna sociedade democraticaS 	
sao mantidas por criteIrios 

conscientes do valor e hierarquia. Tais critrios no so ad 

quirem pox' meio de adestramento para exames tormais, mas, pox' 

uma lenta impregnaço quo a tant].ia e a classo promovem, a a 

escola, quando, come as duas prl.meiras, so faz forma de vida 

em cow1m g  corn atividades de participaço a do integraço, tarn 
bm pod. piomnovex. Oz'a, come a famnftta e a classe, em rigor 

a classe, pots, • a farnLi.ia £ sempre urn aspecto da classe, est 

vivendo pelos prprios deslocamentos sociats causados pelo 

progresao econ&nico do pars urn perfodo do intensa desintegra- 

ço, no consegue a ciasse, por isto mesmo, a transrnisào p 

cfttca dos seus padres, deixando, assim, de operar come 
• 	' 	est&bilizadora sufbcienté. 	. 	. •" 	• 	H 

i•i 	. 	Fibs, portanto, a escola4 Se ela nose tizer a :. 

• •, ,'. transmissox'a 
I
do padrosde bbitos, atitudes,prtiçase. rn2,• 

(41 	i1l1IjI 	 W 
dos de sentix' e julgar, as forças asoencbonais do progrèssó 

jogaro os indivduos para o alto numa exploso desordénada è 

• ca6tica. Exprosso, repito, quo nao afinal sino urn retr, 

• 	

I 	

•:: to por assim dizer literal da situaço br'si]ejra. 

• 	 • 	 •• 	•. 	 I 	 • 

H 	 •• 	 • 	• 
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A escola priniria devera assim organizarse para dar 

ao aluno, nos quatro anos do seu curso atu&l, urna educaço s 

biciosamente integrada e integradora. Para isto precls&, prj 

meiro, do tempo. -Tempo para so fazer-uma escola do tormaço 

de hbitos e no do adestrarnento para passa.r em exames t  e do. 

hbltos do vida, do compórtarnento, do trabaiho e de julgame 

to moral e intelectual. 

* a * 

Obtido o tempo necessrio, a organtzaço da escola, 

em termos de escolacomunidade, corn urn curreulo do aprendizjj  
I gem por pax'ticipaçao, nao eI dificil, embora exija abundant2 

mente material do ensino e do trabalbo e professres prepar.a 

• 	
dos do fornia mais acentuadamente profissional do quo o quo vj1  
mos atualniente fazendo. A escola so organizarao  coino urn local 

do atividades adequadas s idades, dentro do trs setores,quo 

se continuao entre si, mituamente complemeritares a i9tegr., 
doss 0 do J&o, recreaço a educaço sociale tslca; o g 

taba1Q, em formas adeqüadas & idade e 0 do est , em ativj 
:11.... • 	. 	dades do c].asse propriamente dita. 

Os prprios conjuntos do edificaç3es escolares co.: 

H pe!deriam, sempre., as. tivldades do classe, ;eth 

sq", as atividades do recreaçao e jogos em ginaslos e campos 

de esporte, as atividades soclais e artsticas, em auditrlos 

o salas do in&sioa, dança e clubes e as atividades do trabatho, 
I em pavilhes de artes industrials. 

A didtlea dessa escola obed.ecerla ao princIpio de 

quo as atividades intantis predominantemente ldicas, evoluem 



naturalrner&te para o tabaiho, que e urn Jgo mats responsve1 

S corn malor atenço rios resultados e do trabaLb.o evoluem para 

o etu4, que e a preocupaço mats JMLW2!gtugj do conduzir o 

traba].ho sob toz*ma mais,ractonal, s-abendo.so porque se proc 

do do modo que se procede e como so pode aperteiço.lo. Qua 

do êsse intersse inteloctual so desenvolve o bastante para 

se torruir urna atividade em Si mesma, terernos 0 intelectual, 0 

cientista, o pesqulsador o 0 pensador, que iro constituir OS 

corpos especializados da naço par'a 0 aeu desenvolvimento cu 

.tural e cienttieo. 

Nessa escola primria, a idade £ o elernento fndamejL 

tal do graduaço e .classiticaçao, constituindo-se as aries 

atividades escoihidas a luz dos interesseseimpu1sosrde 

cada grupo etrio, corn as diversificaçes decorrentes dos 

terentes quocientea intelectuais. Daf cons tituirern-se Os grj 

quase sempre do duas idade: 7/8 na ift 
I 	

sri.e, 9/10 na 34 s&rie, 10/11, na 44  srie, 11/2.2 na 5* 4 
ne ou la complementar e 12113 na 66 shie, ou 24 snie co 

'I 
	 pl.e mentar. 

Estendido o tempo da escola pnimria, 
stbilidade do reorganiz1a para a educaço do 
nos e no apenas dos pouco aelecionados. Para 
cessnio o enriquecirnento do curreu1o.pe1a.to  

terhmos •a po 
todos os aij 

isto seria Ing 
rna.racomendac 

e: aformaçao do rnagistrio adequado. Temos, para essa i1tima' 

'tarefa, a experi&icia das escolas de enfermeiras e das esc 

ji 
	las do serviço social. Deverhrnos elevar as escolas norrnais 

categoria profissional dessas duas escolas, no direi para 
torn lasde chotre de nvel superior, rnas, para acentuar-ihos 

II 



o esphito de tormaço niticamento protsstonai. Antes, p, 

ram, do curricuio nova a novo professor, teraxnos do alterar 

•  a prpz'ia ordea ou estrutura da escola priinria, a tim do qua 

ala deixe do ser apenas •elativa e setaco toz'madora a eduea 

tiva. 

• 	 Para isto, antes do tudo, Imports ordenar a regulaj 1  

zar a matr(cula por sr'ie a p01' idade, a tim do organizar-se 

programa por td:de, su9,ender".se o regime de reprovaçes a 

dar-se 0 devido numero de lugares para os alunos do 5a serb 
I 	 I  

a depois da 6 srie sries novis por que Be estendera a e4a 
I 	

1 oola •pr1mria. 	
I 

	

l 	 1! 
Deixo aqui, pars conhecimento dos senhores alunos da 

I 	Escola Superior de Guarra, o documento do trabaiho elaborado 

• palo Centro Brasileiro do Pesquisas Educacionais, para plane-

jarnonto dsse programa do ordenaço e desenvolvimento da esc 

la primiria para seis anoa de estudo. 

H 	 *0* 

I 

I ,  
I. 


