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AcXOORMAJOPRoPISSIoWL 

- 	 ' La p session d'un m4tier 
estle plus precleux doe 
bien&'. 

Pascal. 

0 trabálbo uaoona1 .4 faôtor deisivb no onrandeoi-

mento economico e tinanceixo de um paiz. Amparar esse trabaiho 

4, portanto, dover inélutavel do poder pub1ioi 

A prosperidade do urna uago está intimznente liada 

as oondiçes do trabaiho d. seus flihos. Protoger, entao, esse 

trabalho 4 defender urn duplo patrimonlo, indiltidual e eoilcti 

vol 

A riquea do urn povo reside preoisamexte na sua ca-

padade pródxctivti. -Augme'ntar essa capacidade pela sethura o.-

rientaço e perfeita formago profi ssionaes 4 fomentar o desen- 

• 

	

	voivimento industrial e, oomo concecluencia imrnedata, garantir 

o born estar e- a fortuna de tuna naciorialidade I 

A obra escolar de KerscheuE3tejner - educando a mod-

dade polo trabalhoe pra o trabaih, tendo sempro em vista a 

c,oflectividade ai'c1ona1 - 4 incontestave1iiente admiravel e vae 

se impondo ao murdo pelo prestigio da sua superior idealisaç&. 

A grande guerra -_ abalando o universo em tantos prin-

o ipio ia apparencia solidaineare estabelecidos - deixou come 

iicouprema, a evidencia do urn valor indiscutivel, a forga 

educadora rocebida na escola do trabaiho. 

0 eminente pedagogo aliem teve assim tuna brilhante 

oonfirinago da zua doutrina esoolar, basoada em tre8 fundarnentos 
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oaracteriticos: 	41 

12) dar ao alunm.o urns profisso; 

2) mostrar-Ihe quo esa profisso 4 uma roda, embo-

ra pequena, da grande engrenagern ocia1; 

30 orear nesse aiumno urn øentimento aitruista que o 

leve a trabaihar na ua profisso pará molhorar a oi1ectivida-

do moral do quo faz parte. 

Visando frmar bona oldadios foi nessa ordeixi do ideas 

creada em Munioh a !Arheitsscbui&, oorno urns imagem reduzda da 

sociodade, em quo os alumnoe devemmai.a tarde iabixtar e viver. 

A ORGAN.IZAQ.KO ESCOLkR DE RCI11S 

A ohamMa "orise .da aprondizagemll so. fazia aentir na 

sviera corn ex-braordinaria iiitensidade cm 1900, quando o Dr. 

Kersohenateiner, na qualidad.e do Director do Ensino MunIcipal 

do Munich iniciou a sua obra educativa. 

A luta no foi pequena, grande, porem, fol a perseve-

rana do notavel mestre que em 1906 abria a uitixa das 52 eaco-

las profissionaea, destinadas a realizar .0 seu piano do ref orma 

social pela vordadeira eduoaço da mocidade. No anno seguinte 

este creou em todas as esoolas primaxias masculinas uiia oitava 

classe obrigateria corn o ensino do traia1hos manuaes, o quo veiu 

dar sos curses de aperfeiçoarnento urns cornpieta efficacia. 

Desde a sahida da escoia primaria Os rapazes deviam 

frEquentar essescursos, e .isso durante todo o periodo da apron- 

dizagern ou at: a idade do 18 annos. 	A obrigago existia tambern 

pars as macas, mas durante tree am'ioe e apensa na base do tree 

horas per eemanE. 0 aprendiz consagrava urn dos seus disc do 

trabalho 6 escola profissional, onde Lazla o ecu curso do. apex-

feiçoamentp, corn vàntagem pars erie e para a ind.ustria a que so 
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dod1oaraTn. 

ais inst4do for a operrio, mais penearA 

trabaThando, e ma±s prothzzir, cern risco para a materiaL posto 

i sua disposigo, gaiihando, portanto, ms e ma.is fazendo ga-

thar o seu patro. 

ssa maxima vale urn programina economico 0 6 presen-

temente acceita per todos Os Industriacs. 

Esses cursos do aperfeigoamento sao hose obrigatorios 

nos paizosadeantados para conjurar a cr&sO. da cLprendizagem, re-

sultante do varias .oausas, entre ellas a do desapparecimento 

das antigas 

oOO1A2$. FISSQNAES. 

)&ssas associagoe, sob names dive.rsos, ezistirarn - 

come so eabe - entre as povos civilisados da antiguidade espo-

clalmonte entre as hebreus e gregos. Em Rorna, a organizago 

corporativa era muito considerada, sob a designag•o de eo1le-

gi.os", tendo so disserninada em toda a Italja e nas provincias 

do imperio rornano Documentos inuito antigoi, mencionam as co1-

legos' numeroso3, creados nas prineipaes cidades da Gallia, 

notadmente eni Lyo e lutecia Paris) cuja prosperidade durou 

seculos. 

As vagas furiosas das invases barbaras levaram essas 

uteis instituiçes corn toda a ovilzago romana e a noito feu-

del durou eerca do sete seculos, onde apenas subsist ii raros 

embryes do antigos 9 oo1iegios. 

No seculo XI a aurora do urn renascirnento economico 

despontou o a trabaTho profissional reoornegou a sua organizago 

em corporagee do officios, visando sobretudo regtilamontar a 

aprendizagem. Essa so toruou obtigatoria, forzaando uina jerar- 
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chia corporativa, destin.ada a fsea1sar a acabaxnento.doB tra-

baihos exe cut ados-, 

No seoulo XV! começou a decadencia das corporaçea, 

por abusos commett.idoq j succossivamente, C9fltra as sablas regras 

que presidiram a sun creaço. 0 desredito fot ore seerido at 

a epooa da revoiugao franceza em que forani abolidas essas cor-

pomgoes a corn ellae a aprendizaem, niethodicamente, constitui- 

A Ailernanha reorganizou as co:rporaes 1±ves em 1881, 

* 	a Austria em 1883, a Prança e as outras naes d6pois de 18842 

todas procurando accorninodar Os interesses do pa-tres a operarios 

a assegurar a conservaço a o aperfeiçoarnenlo dos officios. Ma 

a orisa da aprendizagern, que Be man.ifest6ra no oomeço dese se- 

cilia se accentua, tendo entre, as suns multipias causaa : o d.esen-

vo1vimento do machinisrno, a extrema especiaiizao, ôonsequencia 

da fabricatao em sane, a carestia an vida e, finaimente, depois 

da grande guerra, Os trabaihadores nelia sacnifioados. 

A CRIB DA APRBWIZAGEM E,SUA SOLUQXO. 

Para veneer ossa crise to generalisada na sun exen-

so, quanto p-ra'unda nas suas oonsequenciaa - todos Os paizes 

civilizados ernpragam actualmente seus ineihores esforços,desen-

voivendo a edueaço profisslonal., precdida de uma onienta2ao 

cniteriosa a seuida e uma organlzago cuidadosa do trabaiho 

ob todos Os aspactos 

Den.tro de urn mes ohegará ac Brasil - contractado pelo 

Presidente Antonio Carios, que to bniihanternente vae deserivol-

vendo a obra educadora no Estado de linas - o eminente organi.za-

dor da, Universjt6 da Travail" d Chanieroj Omer Bu.ysø. Lembre-

mo-noÔ que a. Belgica deve a sun prospenidáde a educaço do seu 

- 	 -- 	-.. 	- 
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povo, quenas e'co1as aprende a trabaihar e so farina corn a con- 

oienia de quo esse trabaiho, manual ou intellectual, leve ou 

peado, sempre urn dever hanrO$o para quem o faz. 0 exernlo 

do. Belgica no ser& tuna liço edificante para o Brasil ? 

0 problema da rno do obra JA 30 apresenta aqui COi 

enoz1e gravidade e reclama proiridenoias urgentea; eE3sa$ pOd.em 

er tornadas dentro do Decreto n 5241 d.c 22 do Agosto de 1921, 

que estabeleceu em nosa terra o ensizia profissional parcialmento 

obrigatorio. 

&sa lei, oiunda do projecto apresentado. Camara 

polo D. Pidolis Res, qua corn rara tenacidade e bello ànthu-

siasmo a defendeu, no 4 compieta no seu alcance social, sobre-

tudo, pelas rnodifieages feitas no Senado, q.anto a obrigatorie-

do.de, coma já tiveoccasio de mostrar nas colurnirns deste Tornal. 

Ficou,todavia, do priniitivo projeoto do ilustre Deputaclo, pio- 

neiro infatigavel do ensino profissional em nossa terra, dispo-

siges quo permittern faer - sein dspendio aimitados - urna re-

gi1amentaçao clue, attsndendo aos justos rèciamo d :educ.çor mo-

derna, da industria e do commercio, ea±abeleça a escola do tra-

baTho, fazendo a povo so conveiicer, pelos fo.ctos, do sabio con 

ceito de Pascal: "ia possession d'un metier est le plus prcieu. 

des b1ens', 

A orientao na escoiha das profissaes corno a sua per-

feita formago, berzi estudadas nos seus irnportantea detaThes, rc-

solvern indiscul'eirnent a crie da aprendizagem e constituem urn 

problerna quo interessa dire ctanuente a riqueza nacional 

(iódo n' Jora1e 1 0499. 
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