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Jokm Dewey *, na Amrica, o ftlsofo qua mats agudarnente tra-
QOU as teorias fundamentaks da ethicao americana. A nenhiim outro 
pensador 4 dade all uni lugar to saliente na sistematizaço da teo 
na nioderna do educao. 

eser.tar, pots, na Eahia, em un breve resumo, to fiel qua 
to me f ol possvel, as idLlas corn qua Dewey fixa o atual sentido de 
educaço, pareceu-me meio talvez favorverl, para dospertar um into 

rsse concreto pela reviso de riossas prprias concepç&s. 
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SENTIDO ATUAL DS EDUCAO 

derradeira an1ise, educaço o processo pox' que a vida 

social se erpetua. 

A circunst&ncia de éstarmcs condoriados a urn constants rono-
varnento da vida ?elo nisctuientc e morte, cria-nos a necessidade 

do =a contiva transmisso de va].°res sociais e morals a quo se 
chama educao. 

No princlDio, quandá is socieciados apenas ensaiavam os seus 

rirteiros progressos e facil coxapreender como essa comunicaço an 
tre urn e outro rnombro druoo, o mats novo e o mais velho,a cr1-

ana e o adulto, se oerava de urn modo muito memos coniplexo. 

Era a prprio exercicio social, em seu jogo simoles do peças 

elementares, quo realtzava as condiçea educativas oriniitivas ds 

see. tempos. 

A criança crescia oarticipando progressivamonte da atividade 

do adulto, educando-se. Essiparttcipao, essa posse do cousas 

em comum, a t  em esscncia, c aivo e o •objetivo cia educaço. Tornar 

a crianca um rnembro da sociedade a membro corn oleno .direitos e 

plena eficlncia, tudo o que busca realizar a educaço. 

medida, porm, quo a socledade fol proredindo e dos peque 

nos rudirnents do caça e pesca, chegou is complexas formas do ci-

v.i1izaço moderna, a aprendizagem natural e direta tornou-se ii-

possivel. 
A soma do corthecimentos, do aspiraçes, do sentlmentoa, quo 

cczipe a teia dog nossos dias civillzados ja no £ acessivel se-

no atravs do esforços coorderiados e longos. 

A orianqa hoje riio toinaberta diante do at a vida cia socieda 

do adulta, de modo quo pcssa percebex', por meio de a direta co-

mun1cao na vida coletiva, a sua intelig&ncia e o scu sentido. 
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Ca(tu10 prime iro 

jndispensavel uma aencia e27ecial 	a escola, e urn grtipo 

do especialistas - 08 prcIesores, para tornar possivel a eduoa-

da irifancia. 
!as, educa'o dove ser 0 2 rocesso natural de articipao na 

vida coletiva. A oscola surge como uma agncia especial e expre 

sa para prcduzir um r9sultado qua a direta oarticipaqo na vida 

social trnou, devido a sua complexidade, precria ou tmossIvel. 

Esa distin'o rio se cera sern perigos. 0 pequenino Indlo 

4u0 so iniuia nos sereaos da uerra e na arte da caça e da pesca, 

educase por urn processo direto e vital, cuja eficiencia nunca 

denials acentuar. 

A sua 	caco o ecu orrio crescirnento. le ore sce em ha •-  
bilidade, em vor, em coraoio, em imu1eo, cresco em cornado e do 

:ntnio this LrcunstanCias do seu ambiente. 

( oquezo ci"Jilizado cresce na eccola, oxide, em vez de um 

arco, ihe d.o urn livro e, em iez da vida, urn ambionte artificial e 

mecanici o novlciacto. 

£& letra e o instrumento fundaientai do sua educao, a ponto 

de tie trado so t ornar sinnimo do thoducado. 

1, pots, sempre itil lembrar sae sentido orinirio e. cons-

tante de educao e recordar que a ascola apenas o iprescinaivel 

substitutO, ou t  para ernos mais eatos, o atual complemento da edu 

cao quo permanentemente roce cemos da sociedade. 

xxx 

Mas,por quo modo podernos organizar a controlar essa especial 

e formal agncia de educaqo quo so tornou impresoindivel criar? 

A transmtsso do crenas, hbitos &maneiraa se faz por inter-

mdio da parcicipago na vida do grupo social. Essa partioipaçO 

so prcessa atravs d.c rnelo Du arnbiente social. Nao so educa seno 
J. 

atravs do melo. Meio , porxn, mats do quo vizinhança e arredo 

roe. Meto 4 tudo aquilo quo d continuidade especlfica ativida-

do de urn indivtduo. 0 meio de urn antiqurto, como diz Dewey, se 

constitue daquelas cousas remotas e veihas quo o a)aixonani o atra- 

vs das quais le varia, ele niuda. 

0 rto da 1inguxern e a isipressao do que so transinite por pa-

lavras uma idia, e que pirece contrariar essa obsorvac do c'ue 50 

lo educa seno atravs do moio. 
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Sentido atual de educaço 

Be examinarmos, porm, em detalbe o fato da lingua, vemos 

quo no se d nenhurna exceo. 

A palavra '.ma simples em.isso do sons e per si s6 inca 
paz do transmitir outra cousa seno um ruldo esecia1. 

A palavra ganha sentido quando se àornpleta corn a coisa e 

a seu uso, isto e, corn 0 meio. 

0 som chapeu s corneça a ter sentido para a criança q'uan 

do cia compreende 0 seu uso e assocta aqu1e especial objeto corn 

a sua oportunidade do sair e de passear, 

- 	uma flugao julgar quo se pode transmitir a].guma coisa dl- 

rtnientee 	atravs do uso da coisa, atravs do seu sentido 

atravs do rneio, que se pode agir e quo so 3ode educar. a un-
uagem constltue urn instrumental que abrevia 0 resume e,as vezos, 

amolia a experincia, raas o SCU USO 30 nao seri estriJ., renioto 

.ou .rtIficIai quando fo^r 	 C sustentdo pela eperin- 

cia, quo o intercu.rso entre o indivduo e o ambierate. 

.ssiin.oIs o nico procesc do adulto • ara controlar a edu-
cao cia Infncia o do controlar o nielo. E assirn, de fato, eko 
irocede • Urna fsinllia preocupada corn a oducaqo dos fi14hos 'em urn 

contnte cuidado em oferecor 1 crianqa urn meio propcbo a um do-

senvoivinento harmonioso de sums tendncias, 

a sociedade governa e orienta as suas frcas ethicativas , 

controlando o ambiente especial do educaço, a escoiao 

sta so propo oferecer i criança . ambiente social quo se 

dlstlngue do ambiente adulto, prdtica.monte iriacessivel a inncia, 

por caractea'stieos determinados. 

A escola dove oferecer i ambiente social 	aimDliflcado 

desde quo a complexidado contempornoa 	nassimilvel em seu to- 

do pela crianca; . ainbiente-social purificado. isto , expurgado 

dos seus maus elementos e esecia].mente proplalo ao desenvolvimen-

to dos asectos sos da vicla moderr.a; e por &tinc, urn ainbiente 

eguilibrado no sent ida de arrnonia- e ainplido. Uma sociedade mc-

derna cornpsta dos mais diversos grupos,. e em rigor rnis betero-

gnea do quo uma nao primitiva, Entreguo -  a si, a crlanqa po-
doria prtioiar ernente do urn desses grupos e a suai.ncompreeno 

dos- demais facilitaria ocsscveis cori.f].itosscciai. A escola 

dove prover a urn meio em quo a expertncia infanti]. so realize 
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Capitulo prirneiro 

no crculo mais am10 possvel, a fim de cooperar para um progressi-

vo equtlibrto e harmonia sociats. 

. experiencia qe a crianca Itecebe na familia, na rua, na oft.. 

cina, no grupo rclgiosO a quo pertence, deve ser coorderda, conso-

].idada • intecrada na escola, em urn todo harinonioso. 

Educar e, assim, uma funo social quo controla, gula e dingo 

a itividade infant ii. Mas, sendo ima funo perfettamente vItal e 

natural, ala se dove exo'cer em porfeita acordancia corn as tendncias 

das crianqas a que aponas oferece as adequadas condiq6es do desenvol-

viin'nto e cescimento. 

Por - te rntivo, ewey profane ciefinir a runqo educativa coino11 

umii funo do direQaO, iiats do quo de contr1e e govrno, quo cia cer-

to rnodo iniplicarn id.ia do coerço. lilgunsslstemas educativos basea-

dos falsamente no princiio do quo as tendeicIas naturais o ois- 

ieas ou anti-sociats so suboxdinarn a essa idiac.e educi a comu1- 

sori.a. 

:as, oducaqo, pelo contranic, dove significar urna 11ertaço 

o zo urna coInDulso. 0 ato educativo liberta e dinie frQas quo o 

indivtduo possue para a seu ad.oquado exercioto. 

A vida consiste en uma srie do estlrnu].os e reaes, cia parte 

do homem. A liinitaqo do nossas palavras quo nos Iova•a suor quo 

os nossos constantes ajustamentos a vida eo constarites reaes ou 

prote staB quando muitas vezee ao simples correspondncias. Educar 
• 	cons iste em dirigir essa correspondncia, essa resposta ao est.'iaulo. 

guiar a atividade para o seu fini ado qua4o, para o seu correto re-

suitado. Geralmente o estiulo traz em si uma indeterniinada a inipre-

eisa orientaQo; nao simente exoita ou provoca, xnas encanirtha a ati-

vlaade. 

Assim a luz para as olhos, no smente as estiniula mae ofereco-

ilies as condiqes paru a viso. A educaço da vista so faz ada di-

re o adequada do t odos os movl.nientoa museulare s e nervos as que a 

iuz provoca para uma viso correta. 

Os priineiros moviznetos sIo incertos, iniprecisos, desordenados, 

Ila desperdlcio de energia e h Lmpreciso do alvo. 

iducar definir, foca1.zar o coorderiar os moviaiunitos para izma 

resoosta justa e apropriada. 

clout nina do Dewey so coordena e se rnonta corn as verdades ye- 
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Senticlo atual de educaço 

bae qua todos conliecenio39 0 ft].sofo ainericano apenas as Ve corn 

mais agudeza e ezattdo. 

Aesirn, esclarece-nos ele p  essa idia de dire'o na funo 

educativa e multas vezee deturpada, pox'que as homens a julam mats 

eficiente quando a exercem expressarnente, obtendo urn resultado vi-

sivel pelo emprgo do uma frça superior, fsica ou moral. 

. arneaa, o castigo, produzindo um resu].tado icdiato,criarn 

a iluso de ' esfrco educativo eficiente. e, o quo 	otor, zs v- 

zes, do nico resultado educativo concreto. 

Cra, oelo menos um perigo 3rovem desa educao coerci;iva: 

o de ser incompleta. Pela ameaça obtomos o res'1tado desejado, mas 

imos, talvez, despertar a idia de astcia ou fingirnento cc.i quo a 

criança frustari as benef!cios suaostamente garii-ios. 

Cabe aqui rnia ).igeira explanaçc que nos levara un ouco mats 

ao fundo da teoria de Dewej. 

Vimos quo oducar a func social pe].a 

a participar da plena vida do grupo. E vimos, 

iaento desse ?roceaso edueativo e o meio quo en 

h dots passos nesse orocesso educacional quo, 

clarecer. 

qua]. 0 lndlvithio vern 

depots, quo c instru-

clve o educando, Mas 

de logo, devernos es- 

C convlvio corn os homens e' seinpre educative, ate 	os ani- 

mals. Urn co, um cavalo bedem tsr pela convivncia cin p houern,seuo 

h1'oitos instintivos modificados. 0 homem obtrn isto ocr ira lnte].i-

gonte rnodificaqo do meio. Os motivos do ato do cava].o adestrado 

so, oorrn, as masmos dos no adestrados.. Evitar urna pena, ganhar a 

rao fresca do capirn, so os mvels do sua habilidade modificada e 

educada, fle ro participa do sent ido do seu novo ato. 

A eisa educaqo o'otlda por motivos purarnerite externos, charna 

Dewey txeino. A verdadeira educao se processa can o segundo pas-

so, quando o educando no srnente aprende. urna nova coisa, mas a corn-

reende e particlpa do ecu sentido social. 

Ento, a prtica desse novo ato ihe trai4 prazer ou ena,con-

forme seJa bern sucedido ou Irlal sucedldo en aua nova experiencla. 

Educar, pots, .importa em dirigir o educando, com o seu pleno 

aesentirnento e a sua plena partici.Ja C ment4, para o e,xerc1ci ade-

quado do suas prorias tendicias e atividades. 

Aparece-nos, at, clro o erro do tda educaço compulsria 
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eeja ela do que ordem f6r, e a nossa iluso em julgar quo s6 educa-

moe qundo procedemO8 exoressamente, poi' urn expresso exerccio, pa-

ra ese fim. 

%i'elo contrrio, o mole im)ortnto e mais permanente de educaço 

e do ovrno da atividade da crlanca consiste no modo pox' quo as pes 

soas corn •iuem ela est assoclada, se utilizam das coisas para Os 

seus indefinidos e diveracs intentos. 

Essa perxnanente asaoclaço em comuns empreendLmertos iuotidia-

rice, envolvendo o uso das coisas come metes o ned'-4 da3 para 'cuita-

dos, constitue a estrada real para a forrnao cte cciiecLnr - tos s 

disposies, oara a educaco. 

Certa con003:o astrata nos enema iue a for:o do riossas 

idias se ozera ocr urn :?r000sso  do imp eeeo na :ente 	•ierentes 

qua!ldades das coisas. Dopois, por t mistertoso poder do slntese 
mental, reunimos essas diversas lmpresees sensortais em urna idla , 

into 0. em coisas corn sentido, Mae, de fate, diz Dewey, a use carac-

;erstico daaludic3.a cotaa, o usc Justificado elas suas uaitcLdos 

esQecficas, t quo nos fornece a especial siificado corn quo a iriden 
t 

Ter idia do una coisa consiste em estar haiiitado a respon-

der a refrida cotsa em vist,a do eua poslço em i.mi esquema de ao ; 

coneiste em prover a alcance e a Provavel conseqVienciLt da coisa so... 

bre As e do nossa aco sbro ela. 

Smento quando nos habituarnos ao uso comumdas coiSaS, quando 

ihe daincs o mesmo aentido conium, quando estamos habilitados a par-

ticipax' na atividade social coinuma identica ntelig"ncia, quo es-

t3rnos seridoa200ialmente dirigidos ou socialmente educados. 

Educao no pode provir, nern do simples contato corn as coi3as, 
/  nem do simples contato ccm essoas, mae de urna prticipaço rias ati-

vidades comune, participaqo que nos faz compreender coisas, aconte-

ci..ientos e atos a luz do seu atual sentido social. 

A educaço fóal ou oroorimente dita fornecida, como vimos, 

numainbiente especial, onde so colocam os materiai3 espectais e so 

utilizam Os mtodos especlais uo meihor podexn ppcnnover óe reaulta-
dos educativoa Pox' isso mesmo quo essas agxiciae especiais do educa 

cc Se forrnarai cpando grande parte do secular ezperinoia da huma. 

nidade so achava escrita, a linguagom tornou-se o material fundamen-

tal dessa educaço escolar. 
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0 relvo qua i.mpr9SCifldivelmente se tern quo dar a sse instru-

monto do educaço qua a 1inuagem, a imia fonte do vrios por1os. 

Pop mai a qua saibamo S 'tue e duc a o rio uina quest o do di ze r e ouvir, 

maa ii proceaso ativo e construtivo, as escolas esto, a tda hora , 

violando sse prinoipto. 

C unico recurso de fuir a esse co1Trnnisimo escolhc educacio-

nal est em buscar repetir na escola as condiçes do fora-da-escola. 

As crianas vao ,aTa a escola aprender, diz Dewz'- - , mas ainda 

esta por se provar que a :tto d aprender se roaIia mats a ,,., equadamezi  

to quando a transform.ido eri uma ocu,o dstinta e sectal. T&3.a 

vez quo este modo do air tende a torriar abstrato e remoto a exerci-

do e a tmaedix o sentido s cial q o provem du partioLa.c em mia 

atLvidade do comum Literese 0 valor, — 0 esforc -,,aru a ato do co-

niecimento inteloclual iz:lado, contradiz o seu p r8,pria fim, , no 

educativo. 

:• x x 

Continuando a nossa discusso, devemos estudar as condiçes 

que tornam oosslvel esse progressivo movimento do participaco ao 
indivIduo em urna vida social mats a mats complexa e supootamente 

mats e mats perfeita, movimento a quo so ohaina educaão. 

Nee sentido educa - o crescimento. E a priineira condiço 

para crescimento 4 a imaturidado.. ?arece urna tautologia. 

Dewey, entretanto, atribue a imaturidade sentido de algtmia 
cotsa positiva e no de ima simples ausencia. Imaturidade' a capa-
cidado do deaenvo1vimeto, a capacidade de cresci3ento. 0 hibito 

de considerar a criança comjarativamente em re1azo ao adulto, 
ue leva a concepço de lmaturidade como tnna siniples privaço, e do 

cresoimento, corno .qua].quer coia& quo enche o intèrvalô ontro o irna.. 
turo e 0 adulto. 

?. gravidade dsse rro est em quo essa conee,ço puraniente 
negativa do imaturidade fixa, como tdeal a standar4, urn re sultado 

detertuinado e esttioo. Entretanto,, todo adulto resente-se da mi. 
putaço dej.. rio ter pcssibiltdades do ore soiinento, do mudança ou 
de progreeso. 

'S 

Imaturidade, considerada intringecamente, correszrnndo ao po-
der de crescer, do desenvolver. E noose aentido edueico 	crescimr.ito, 
crescimento quo a crtança opera e rea].lza por at mesma, C :ue riruem 
pode pro parax' externainente para ela. 
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05 caracter18t1CO3 da Imaturidade so - dependoncia e p].astt 

cidade. Novamente, pax'ece qw apct*os qualiclades purimente negat 

v-as, quando insietimos em qiIquei' isa construtiva 0 ositiva. 

Mas, a dependencia, a absoluta indeoeidercla fleica, -or exem-

1o, cia criaria araenta urn roverso Lnegveimente positivo, quo a a 

riqueza e a opu].encia do ses dian3 sciai3. De 3crta quo SUa depen-

docia dere3sa so torna uina fecunda nteradeoondncii irnensante 

rica do ii -oes e do aprondizagem. 

A rrol 	 an ongada infcia, i. icuga e demorada adaptao da crtmnça 

a vida , em rraiidado, urn or±viJ.gio da sua riatureza. 03 seis mo-

ses quo urroa criana iira ern coordenar o seu gesto sua vista,ap 

nas rovelam a ccrn1exidade e a pefeio do seu oran2smo e sobretu-

do a permanencia daquela plasticidade a quo nos refe'-irnos o quo 4 a 

oaacdade de aprendere 

odemos derinir plaaticidade como a cajacidade de rotor do urna 

experiencia a].gurna coisa quo suxilte 	lutar corn dific:1cLdes novas, 

tornando-se assim, praticarnente, inderinido o loder do aprondor. 
.41  

sse pociel' do apronder 	o poder do aciquirir hLbitos. 

bito elo antes do tudo, uma habilidade do execuco, urn cornan-

do das condiqe8 natui'ais do rne5.o oars- certos dete,rminados resuitados. 

Educao muitas vzes deiinda coso a forznaço dos hzbitos 

quo ajustam o indivlduo ao sou mob. 

Maa esse ajustamentO e adaptaço no e quaiq'uer coisa pasaiva, 

mas,antes, eminentemente ativa. 

No s&nente so pcdem adaptar 	 atividades ao meio, inas 

se ada ota o meto is nossas actividades. 

no sentido ddubativo s, no e o blbito rigido ou fix.o ou 

rotneiro. abtto signi.fica faàiiidade, economia, oficiencia de 

e ainda tmza di3poaiço intoiectuai amudar, a rodir, a 

desenvoiver. 

E t s to qua c omunica a o bb ito a sua rio xib ilidade, o aeu 

usc vartado e extenso e o seu prrrnanente poder do reajustarnento. 

0 hbito fixo ou rigido a o bbito quo nos possue a no aqua-. 

le que ns possuimos. Dat a sua tdentificaQo corn maus 1abitos, quo 
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. Bag, 	mecnicos a iznutaveis, exatamento por qua nossa into- 

1igeicia so acha de sligada di]es. 

No ha d1vida  qua h uxna tondncia de carte modo org&ntca 

para diminuir easa nossa caacidede cia mudar, do constantemonte re-

noval' 05 flOSSOS babitos, 

Smento urn ainbiente qua assegure o piano e largo uso cia inte.. 

lincia na formao dos nossos hbitos, pode contrabalancar ta]. 

tendencia. Nunca estreitar ou fechar o horizonte do educ.tndo corn 

todos quo procurern sseurr eficiencia cia hoite o h.i:ilidade 

executiva sam o acompanharnento de eficiencia a a 1Lde do en-

samento, a o :r000sso de manter uina o].asticid.ade ccnnt..-::c 
V 

Vuma 

coristante caacidade de progresso. 
V 

r 

iV 	p• 	•,4/' 

:.V•'  V. - 

Desta sorte, u caoicidide de desonvo1vLnonto, do crescime 

to, isto e, do sducao pode ser indefinidamente mantida. 

Dal a conc1uso de qua o procosso educat -ivo no tern flrn 

alm do si mesmo, mas o seu 7roprio fim; o rccesso do educaqZo 

o oroceaso do contLua trinsforrnao, roconstruqo  a reausta-

mnto do homem ao seu ambiente soctal mvel a progressivo. 

Desenvoivimento, quando considerado ccmparativamente, en-

volvo a idia do V  uina xnarcba para urn resultadc Limo, 

Mas, no 	sse o Ltinrb ponto cia vtsta. Criariqas e adul.'. 

tos tni poderes a frqas ospeclficas. A criança norna1, corno o 

adulto normal, esto ambos empenriados em desenvolvimen,tc,' em cro 

cimento, em educaço. A difereqa esta entre Vmodos .de dO senvOlvi'. 

mento. Coma observa, coin feiididade, Dewey, a criaacaVdeve ores- - 

cer em virilidade, no oonto cia vista do dasenvolvimento das.frças 

corn qua ala vat mane' os problernan cientf1cos e econinicos cia 

vida; a 6 homom dave cre seer em infant IJ.Vl7dada no )cfitO de Via ta do 

uma mais simptica a mats fresca curioàidade, mais larga e aberta 

tnteiigncia $ mais dospreconcobida sensibilidade, 

V 	 A noo mrsmte privativa do iaaturldade,-a noqao do 
V 

eduoaço come o ajustamento esttico a wn ambiente fixo ou a no-. 

o do hLito rcgtcio e imutivel, tdas elas so filiam ac falso 

conceito do desenvoivimento a crescimento, coma movirnerit.o para 0 

alvo adulto fixo. 	 V 	
V 

Os equivàlentes educati'os dessas idias nc: 
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'a) no so lovar em devida conta as tendncias e fr - a9 ins-

tintivas ou nativas da crioncas; 

no desenvolver a iniciativa para o trao de constantes 
situaQoes novas; 	 - 

indevida salincia em exerctcios a outras 31 ticas eeoc-
lares quo asseguram habilidade automtiea custa do uma percepço 
niais pessoal a mais rica das coisas. 

Em todos asses cases o ineio adu].to considerado a standard 
a que a ci'iana dave ser elevada. Conformidade, uniformidade ,de-

przo das fortes qualidades indIviduals caracterizarn essa educa-

co, cujos processos so :1ecanico8, por isso mesmo quo 0 critrio 

do desenvolvimento :csto £ era do indIvduo e fora do eou oroces-

so  de crescimento. 

•Na realidade, desenvolvirnento no esta relicicnado corn o es-

tado do adulto, porm corn rnas desenvoivimento o educao,eorn rnais 

educaço q. Educar cons.it'o em assegurar a oontinuao da educaço 

por mete da organlza'o das fras qua garanteri tri :ianente de-

senvolvirnento individual. C hibito de aorender da r?ria vida e 
de fazer corn qua as condiçes da vida so jam tale quo tdcs apron-
darn do ?roceseo do viver, o zpais alto produto da escola. 

xxx 

A idia de qua o proceaso educativo urn continue processo 
de crescimento a desenvolvlmento, tendo como fim uma mater capaci-

dads • e desenvolvimonto a croscimento, posta em relvo polo es-
tudo comarativo de outras ooncepçes de edu"aqo• do quo Dewey a-

,onta as deficienctas a os rroa. 

Uma dessas taorias, do certo modo ja indicada nesta breve a-

nlise, 4 a do qua o processo educativo um proceeso de prepara-
ço da crianQa para as responsabilidadoa e privi1gioa da vida a- 
dulta. Filia-se idia do qua imaturidade ou capacidade do 
croseimento uma. circunstncia meramente privativa ou negativa. 
Esa noço vicia todo o.processo educattvo. 

Em prime iro lugar le perde em impulso. A criana viva no 
presente, 0 futuro, como futuro, rio tern inftuencia na vlda in-
fantil. Vir a f tear pronto oara alguma coisa distaite, ni se sa-
be o qu, nem o porqu, r tu ponto de ápoio demasiado vago., sern 
vigor e sern urgncia sabre a psicologia do edacando. 
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tp.ota, sse alvo distante uma irpesistivel tentaQO pa-

ra adiar, para procrastiriar. E a educaço perds grande parte de 

Sua atual eficiericia. Da atual vida presents decorrera, pox' cer-

to, algum valor educativo mas enfraquecido e desscr.tdc, :orqUe o 

sentido dos atuats exercicios est ausente em urn indefinido e Ion 

gtnquo futuro* 

sse mesmo fato, or cutro lado, deteriini 	Cix3.o de 

urn standard indio convenctonal a conquistar, o que leva ao des-

przo pe].s qualidades o diferanças indivtduais do eclucardo. Se o 

future e remoto e thpessoal, oor frta iin;,essoal e rEmoto deve sot 

o ob etivo da educa'o. 

Per ltimo, essa concep - o ccnduz ac empreo dos Mil a 

'm eiedientos adventicios - penas, orazeree, enenhosaS combina- 

6os - quo a1variizan a e3tImUlO a o thtersse desca oduc.ço do-

senraizda dosfortes motives o so1icitaçes do presento. 

C rro dessa idia no est em julgar quo o rocesso 0 

duetivo preara para o futuro. Vivendo educativamc'nte o orosente 

todos nos preparamos para o futuro. Crescemos 	o future. 0 m 

nejo intel±gonte do dia do hoje nos auxiliar. ni luta corn o dia do 

amanhL 0 orro consisto em fazer das nocessidades do futuro o prin 

cipal motive para as esforços do presenta. 

x 

Uma outra teoria educativa, qua teve em Froebol o Hegel 

os seus dots mats ominentes sistematizadores, faz. do educio um 

coma oroceeso do desdobramento de qualidades e tenderictas insti, 

tivas e latentes ate um pleno e porfeito desenvolvimerito. 

0 dinamismo da idia dosaparece na irnobilidade final do 

alvo a atingir. Essa perfeio terminal o idealizada diferente-
mente por Froebel 0 Iiegel. C px'imeiro a representa pox' imia srie 

de slmbolos altarnente matemticos; o segundo a consubstancia fl&3 

grandes tnstituiqee humanas, 	lingua, estado, reiigio, etc. 

A fraqueza desta concepqio esta nos dois seu1ntes cntos: 

prirneiro, o desenvolviinento, .0 progresso nio so ai conqiiistas , 

mas sixnples passos para imia perfeiqo imaginria, e coma tal,. a 

tearia so idantifica corn a do preparao; seundo, a concepço 

niistica de uina perfeiço para quo tendemos, obrtgou as dois orga-

nizadorea da teoria a uma srte do determinaes arbiirria no 

- 
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processo educativo que £difcil justificar. 

xx x 
Thua concepo do processo educativo que dove merecer imi exa-

menos sumario pela sua l9rga influoncia ontre nos, e a chamada 

"disc iplina formal". 

2sa teoria considera educaço come o processo do apare].ha-

mentO do individuo em ooderes especificos do realizaço a do adapta 

vida, inegve1mente, 	ste o resuitado procurdo cia educa- 

o. 

Mas, a tooria quo t& ocupa atualmento supe qi  o::isto em 

nrs certos e determini.dos poderes ou facuidades - do porceber,leni 

brar, querar, sentir, etc. e •:ue em treinar assas facu1ddes, pox' 

tneio do inte11entes a repetidos extercicios, consir a educaZo. 
A 	 S 

ouele poder com qua a educaqao fl03 enriquece :i.ic a fl aim-

pies resultado do nosso desenvoivimento ad.eqiido, mas o direto a 

conscionte rim do tda intx'uçZo. Educaço 5 aI constantemente 

Identificada corn 0 tz'eino do ginasta para adquirir corta a deter-

ninada habilidade • Trei.avariso ento as faculdades montas come 

so treina un rnsculo. 

Tais faculdades mentas, auposamento originais, 3o, 90-

rm, urn mito. 

0 quo existo 6 un sem nmero do tendncias origaais, do 

modos lzistintivos do aqo baseados em ligaçes origna!s de neura-

nios do sisterna nervoso central* 

ossa urna conqu±sta definitiva da psicologia e;:perimental. 

Tais tendncias, em vez do em peqieno nmero e narcadainente 

distintas, so do urna indefinidavariedade, ontrelaando-se wnas 
ci as outx'aa pox' mil forms do Drocessos sutis; em vez de faculda., 

des intelectuaià ].atentes, a esora s&nonte de exe:cicio para so-

rem aparfeiqoadas --so tendncias para responder de certo mode a 

certas mudançae do ambiente, produzindo outras mudanqas progressi-

vamente mais convenientes para o organismo. 

Assim, o treino de nossas atividades originals a tinpulsi-

vas no consiste nun ref imomento 9 aperfeiçoamento oonseguido ou 

x'ealizado pox' exerctcio, como so fortalaCo ou so aperfeiçoa mi miss 

cub; mas consiste autos, prime iramente, em uma seleo das respo 

tas mais es:ecialnte adaptadas, dentre tdas as difusas o varia-

das quo o nosso organismo sugex'ee, segundo, na coorenac 	dessas 

rospostas do jetto quo as tome adequadas ao resultado alma jado. 
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Easa teoria do treino das facu].dades inentais coloca-nes em 

face do veiho problema cia transferncia de treino em educato. 

A teoria e baseada na suposta posatbilidade do transleren-

cia do treino e cial tda sua 3redil.ço por educacjo gera1., par 
educao cultural e clasatca e tdas essas desastrosas concepqes 
do preemirir.cia do cultura sobre zrtiea a profisso.. 

Todo exercicia oducativo quo prov a um ajustainanto asp.-

ciflco 0 imi exercicio do resu].tados limitados. Quanta mats espec, 
altzada fr a adaptaco, aenos transferlvel 4 a babilidade adquiri 
cia. 

Pela teoria cia dI3ci3lina formal, o a].uno quo aorende or-

torafia, aauirc alem--•dahabilidade ortogrfica, urn aurnento do aeu 

odor do observao, atenio s inernria qua poda ser emoregado oxide 

:or qua tais poderes so jam requaridos, 

gas, de fato, :ivaiito  mais ele so confine xia sua 1io do 

rtografia, quanta mats so itits ehe al  observaço cia C orma das 

1avras indeendentes cia outras conexes, tanto mats provvel 

•ue adqulra exciusivarnente uma hahi].idade ortogrfica Aue nao po-

da aer transferida para nenhuma outra coisa, 

le pode alargar, Eeneralizar o seu exercicia prtor.f t 

co, estudando ao mesrnc tempo o sentido das palavras. Ento a 

rio de estmulos recebidos ser muito maior, a se1eo e coordena-

2. das repostas do seu organismo muito mats vasta a as ha'oilid& 

do a adqui ri dafl, de dive rsa ordam . No, p o4m, p  orque ho ve a so 

;ransforncia do trino mas, por-.ue o exercicto Lot menos confina-

do a menos limitado. 

0 &rr'o fundamental deaa teoria consiste cm ii diatirço 

arbitrrta entre atividade e capacidade e os seus reepectivon obj-

tos. .Nóxiste capacicJde do ver,ou de ouvir,ou.de  lembrar,em ge-

ral, mas capaotdade do ver, ouvir a lembrar alguina coisa. 

Falar cia txtho do PdCuld4d@ MMAI oi fisica independeri- 

objeto pars quo so trine, t absurdo. Nesse sentido todo 

trelno ou educao e especftca. 

Educaco goral tern sentido, s&nente, so por isso compre-

endemos =a ampliaqo, urna socia1izaço do nosso exerccio, como 

no casci de nossa ilustraço corn a exercicio ortograf lea. 

Ca noSsos poderes do observaço, memarta, julgamemto, gas- 
to eatetLco, etc., repro sentarn srnente i"su1tadcs 	izados con- 

seqüemite dm 	riD3 r :r'c1ci3 a qua eubmotemos os nossos instth 
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toe nativo5 corn cortos objetos. A escoiha d.esses obetos podo per-

mitIrnosattVido3 1Jr5as e L].exIvois, corn vasto campo para Va-

jadas 000rdenaçes dos nossos movimentos e ento podemos dizer 

qua recebemos educao geral. Fora dal, tda idia do oducaçp co-

mown troino subjetivo, cujo rosultado seja aDlicavel do modo gex'al 

as nossas futuras rieceasidades, mitcJ.gicao e'jrrorxea. 

xxz 

Outra teoria de educaqo, do quo Herbart Lot a ma.tor re-

reeefltafle, tern seu ftndarnenta na tdta do quo educiqo £ a for 3  

maço da monte POT meio ac 	3ociaQe3 e conezee rdizdas pela 

arsentao do ibjotlos exernas. 

Ilerbart nea a existnc1a do qualqu.er  facuidade tnat. 

monte e simplesmonte dotada do poder do prc.duzlr dife-

rentes rosultados em reaço as diversas realidades .me  agem s3bre 

ela. Essas, reaçces, qualltativarnente diferentes, so chamadas apr 

sontace. 1  Cada apresentaQo, ima vez realizada, or3i5tC na par-

to sub-corisciente du monte e candiciona as futuras aprentaces . 

Atenqo, rnemrta, percopo,séntixnentos no so male do quo corn-

btnaç6es, associae, enreiaarnentos, provenientes do iina constan 

to inter-açao des3as "apresentaçocs" subnergidas. 

A grnde vantagem do sea teoria Lot a do cI'iar t.z=m tcnica 

de oducaço quo nunca Lot ultrapassada. Sendo a fornao da monte 

lntiramente resu1tad da arre'ntaQo dos matSrials udequados, a 

educao pasaou a oedecor a uma srio de "passos" formats e minu-

cicso a a 1.naJr1goreea eepecifioaço dos SOUC oxercicios. 

Abo/indo,por outro lado, a id.ia das "facu1dacies, esa 

concepco fezcvorgir a ateno para e objeto a a contedo des 

escudos onose sentido Lot grande a sua eooperaqo nos rnoderns 

proceseos de7 enstno. 
O/seu rro ost em ignorar as funqZes ativas e esoecifi-

cas do edu.ndo. Cauo dlz Dewey, a teorta do estro-esco1a todo 

poderoao. concepço de que a monte a un produto total do ensino 

a. quo a 	tho s 	valioso enqnto permite mats ensino, refte 

o donto 4ef v±sta do pedagoo. A teoria do Eerbart mats Leliz ncs 

seus resuJtados, do quo acertada nos seus fundarnentos. 

/ 
I.. 

/ na certa teoria eduaativa quo so podo charnar tea-

ma rercsiettiva do educaço. 
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Em =w forma qus no alcangou grands Sucesso, essa conCep-

ço so' baseiaem urn suposto desenvolviinento do indivlduo, parale-

lo ao dos3nVOtlVliflafltO da esoecie. 0 desenvolvirnento do incitvduo, 

fisica e,mentalmenta, pas3a pe103 fliesnios estgios da evoluçao da 

vida anina1 a da histria huriana. urna teoria que tern a aua fas 

cinac,'o. A criana recaitu1a a hantdade. Em certa edade, ea-

tscofldie9 mentais e morals do selvaem, deoois nas condi- 

ès d vida oastoril a assim por dianta ate ourticiar do atual 

'e atadd da vida contemporanea 

- 	Essa fase da teoria nunca tevo, entretnto, grrnde apli- 

cato3 

Mas, o sou roositn de dar a' educaiIo uma se fundame 

tal LO p&ooado, tevo e torn, ainda xiojo, a mals larga influncia.A 

educaç 0 e considorada, rimiriamente, urna aquisio da børanQa as 

pirtaal do passado o sobretudo dos produtos ou rosuitados lita-

rarioi do oisoado. 

:rra essa conce-to an supor qua educaqao e aoenas urn 

processo para a conquista 1e a].gurna coisa distinta desse pr000s-

so: o resultado. A educaqzo, orm, 4 uina furiqo quo existe por 

Si mosma e an si mesma. Educar a crescer, desenvolver. 0 oroce 

so educativo s o seu rosultado so uma soisa . Educar vivor. 

E o• individuo viva amente no preeente. 0 etudo dos oroutoa ou 

resultados do oassado no nos auxilia a comoreender o presento , 

oro;e o presents rio sucede a a'sses produtos, mas a vida do quo 

eles eram resultados. 

0s corthecirnentos do passado so tn aignifica 	quando 

-urticiam do oresente. 0 e7rro em fazer do passado o pricipal 

material do estudo est em. qua sso mtodo corta a eonexo entre 

passado e omsente e tmde a fazex daqule ttn rival desta e do 

3roSOnte 'a fitil imitaç&o do passado. 

E del t.3das as perverses da oultura, t&ia as infantis 

idias do assedo como retiO, coma iaolarnento. 

C astudo do pssado 4 urn grands recurso pe.r& airnagina-  

çø, aaracenta uma nova dimenso i vida, mas corn a condiço do 

qua seja compreendldo como o oassado do presente e no como um 

outro mundo formoso a isOlado. 

Em vez de fugir das cru-zas co )resente parzl as ref iria-

nntos do passado, o estudante dove utilizar a :assadc ara ama-

durecer a refinar o presonte. 
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Em contrasts corn as teorias ariteriores do desdobramento de 

latefltes rrças internas ou do formao por inftuncia do frças 

ext.rnas, sejain fisicas ou naturais, ou culturais e histricas, a 

conc.pQao do Dewey 4. como vimos, de quo a educaço a mi processo 

do oresoimonto, 0 0 processo inteligonto da vida. Educaçao * um 

proceso do constante reorganizaço e reconetruço do noasas expe-

rincias. In.fncia, juventude, vida adui.ta eto no mesmo nivei e-

ducativo, no sentido do quo o qua so aprende, em qualquer sorte do 

exporioncia, constitue o valor dessa experincia e a sua qualidade 

educativa. 
Dewey, asaim, define educao: a processo do reconstru- 

o reorganizaço da experiencia, do sor-

to a aumentar-lhe e amp].iar-lhe a sentido e, 

assim, conseguir mals larga habilidade para 

dirigir a CUT3O de subsequentes novas expe-

rincias. 

awenta a seitido da experincia: 	So efetiva1nente de-. 

sejamos co].her resultado educativo da experiencia, devenios nos em-

penbar no coriheciinerito e na percepço das conex&as o .atividades em 

quo ela nos envolve; 

aumonta a pode.r de direço o contrle do s&sequentos 

experiencias, porque a experiencia sofrida nos enriquece corn va-

ries conheciinentos novos do conexes qua inoravamos, tornando m 

ioe incerta a nossa prxima tantativa. 

Assim, pois, a cxperincla educativa so distingue essonci-

alménte da experincia caprichosa ou rotineira. A prirneira so in-

cidenta].inante sera oducativa o ento doixari do ser caprichosa. A 

segunda nos enema urna habtildade cega a no nos d nonhum poder 

para lidar corn situaçes novas. 

• 	A eoncepco americana do educaço a urna concepo to lar- 

ga, qua se ident if ic a corn a vida, mae can uma vtda o onduzida corn 

inteligncia e coriaciente lucidez. 

Tudo quo tr mecnieo, artificial, automt1oo, no seno 

lirnitadarnent. educativo. 
A distinço entre o reau].tado educativo e a procoaso.de a-

tingi-lo, ep  que deu lugar a todos sees rntodos maquinais do quo 

as eacolas so ainda urn triste repoeitrio. 
Para Dewey a educaçio a pemianento proceaso por quo re-

construirnos a nossa experienctae perpetuamente floe ajustarnos ac 

meto essencialmente move], a dinamico da vida humana. 

A estabi],idade da educaço, como a estabilidade da vida mo 

derna, so mantern polo constante inoVimento. 

'3 
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EDUCAO 	DEMOCRACIA 

Be educaço ci uno q,ue assogura a dire ço e 0 desen-

vo].vimento do imaturo za turave s cia sua progressiva iirticipaco na 

vida da x ciedade }  a educacZo .devc ser estreitan te condicicna-

daa% qua].idads do vida social desse grupo, ao 30U ideal do vlda 

social. A teoria airicana do educaqio nIo oderia ser compreen-

djd.a so no fsse estudada 1 luz da organizacTo dernoci4tica cia sua 

sociedade. Be iwa iio tern a12wrica a dar io mundo, so a].-

gum grande ideal susterita a sua civilizaço a di. vigor a sentido 

eua obra 	essa lio a esse ideal se conubstanciam em Demo- 

cracia. 

Mas, dernocracia gathou, na Arne#rica,  urn sentido mais  am-

plo do que o seu origin.rio sentido politico a siiiri.ca urna no-

va experincia do vida aesoelada, oujas conquistae estZo longe do 

ear concluidas, 

Dewey, ao eátudar as condiçes do urn grupo s:cial, C ixa 

dote oritrioe Para julgar-ee de seu progreeso a de sua barinonia: 

a soma do Inter;szes artilhados em comuin, o qi.o indicara a ri-

qeza,.a variedado e' au4nciado desigualdades do rupo; 0 a có-

operao corn. outros rupps. distiritos, 0 QJ1O torriara ooasivel i 

tntercxnbio, pennanentemente renovador das conciiges do grupo pa-

ra a sua proressi1a e dontrite reconstruço. 	- 

Tate condices no podemexistir em sociedades artstoci4-

tioas eu olig.rquicas onde a diviso dos thtersses, o isolamento 
• dOs grur)os e a desigualdade: do oportunidades, criarn urna atmosf.ra 

• 

	

	do rotina para a olasse dearotegida a do fastto e capricho para 

a classa nobre. 

Aquelas condiçes as realizam srnante na sociedade demo-

crtica qua as poda caracterizar, segundo Dewey: 

15) palo desenvolvimento do pontos do participa'o a co-

mum intersse cada vez mats '1iumerosoe e variados entre o3 ëeus di- 
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versO8 membros e pela confiança no crttrio do quo xnutuos inters-

sos g90  o meihor fator, para 0 controle social; 

22 ) por wa thterombio cada vez mais livre entre os di-

versos grupos sootaise wna conse4ente cont.nua rcadaptaqo atr 

ve das novas situa&s produzidas por sse variado intercmbio. 

Essa defini-çq de,democracia esciaroce siriu1irnente 0 

dostaque e o relvo que a civilizaço americana pe nas sas ins-

tituiq6es dé educ.açd* s6 uina' organizaço educativa verdadeiram 

znenteeficiento oodeJa.rnarar e manter sse ambioioso2rojeto do 

vida social quo a deocracia americana est realizando, Essa vi-

da social do plena e 	participacgo., sorn barreirs e sem 1.1-  

mitaçes, envolve 	$ erfita confianqa no hoinern come.. so nore 

• sultara em dosastre, rse  a eauc.aqao reaLiiente aa:'e.1ix todo 0 ci-

dado a-erioano para essa rorma livre a superior e rica do vida 

do grupo. 0 alargamento da area de intorsees paa'tilhados em co-

mum a a llbertaço do zna mAior divorsidad.e do ' capcidad64 mdi-

viduai so caracteristicos j existentes, Isso dotermina üma 

perpetua trmsformaço social, absolutamente indofinida, quo 

• 

	

	o degenera em confuso .porque a educao amerIcana ocra pro- 

ver iniciativ ossoalo adaptabilidade social de sorts a criar urn 

JOVO aquilibrio social, quo a a surrsa a arnaailha do - to-

doobservador do mundo americano. 

A educaço, compreendida assim, como a sun'ea 'unao 

social, tende a ear no &nente a agnoiã coc$ervadora da socieda 

do,. mae a agncia do seuonstante desenvolirLnento c •:c:rosso. 

Consistinea a sua funço espectfica em urna oer'n.tio"te c rogressl-

va adaptaçao do homem 1 vtda social, o .seu prcblerna so restringii4, 
em nossos dias, emvéncerasbarreiras economlca3 . .ue ainda dlvi-

dom os hoxnens e emcnciIiar urna finalidado:riatonal1sta de edu- 

caqo corn ta finaliddi -3ocial male vasta e znais universal. 

sse ideal, 'que anos atrs seria ulna utoia do sorthado-

red, parece.me perfeitarnente roalizvel nesse :JaIs,. oxide 0 rnesrnO 

•vjgior construttV qu levanta. as suas fbrtcas e os seus edifi- 

• 	Co8 $gantescos, ániifla is1 sua6 asp1raç6essociaisdemizeiona-- 

• - 	 0 grande movimento do reconstruqo educ&tiva quo carac- 

teriza Os atuais dias amoricanos vãi prover amarihZ a -tais facili-

dades, amplas e eficientes, do educao, quo os efeitos das deal.-

gualdades econmicas:sofrero polo menos um largo e cmpenador 

eaconto; por outro lado, a corgem corn quo so trnis- •rmaro Os 

tradicionais ideals do cultura, as tradicionais atius d.e estuda 

e os tradicionais m;todos de ensino a disoiplina, no s aoarelhar 
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corn urna nova efioioncia a juventude 	pats, oomo agirl no son- 

tido de rnia cada vez mats larga 1ibertaço da capacidfl.de individua.1, 

para, erncantipado de quaisuer barreiras econ&nicas ou nacioriats ,o 

homorn particiPar em tnovimentos sociats mats ricos, mats livres o 

iais fecuñdo, quo os de :ssos dia. 

Uma 1ieira discusso dos fins gerais de educao, auxi1i-

a nossa inté1inciado sentido democrtico da educaço america-

na. 	 S 	 - 

Deveinos precisa, de incio, que •educao no tern urn niôo 

fiai gera]. qis cenr.1izé t3d05 03 demais. ...Por umi qce3to ae cir- 

cmstricias de 1uar 'dde tèrnpo, pem os teoriat-s en'ase em 

oa outro irn, qua nao s.to",'mai,s do' que pontos de vista, 	13 qui3 

se exarninain as atuals condiçes ,e as futin'as ossibi11dades do pro-

cesso educativo. 

03 trs objetivbs gerais de mais larga influencia, 	'na- 

tureza'1  corn Rousseau, 	iIturaoom.a chamada educao clzissica e 

efic 1 ercia 'socia1 rnodenamento, 	podero auxiliar-nos a compre- 

encier o sentido do oducaço quo vimos estud.ando. 

A concepço do tewer ni educaço ossencialrnente urna con-

cepqo integradora. Dewo saitenta e esciaroce 0 oquiV000 em ue 

so h.seiam todos Os du.aicsoue caractertzarn as :orLs educadio 

nais aristocr.ticas — tis como trabaiho e lazer, rcica e ativi-

dade intelectun]., 1nd1vid.a1ino a associaço, cuJ.tre rofisso 

etc. 

me e pos5vei asut indicar t6dc.a argumentacao. do 'iIsofo 

americano na sua tntativa unU'icadora dessas teorias jie -sempro , 

mats ou menos, dividiras os homens. 0 oornentrio, porm, desses 

trs fins compreensivos de educaço, indicados acima, darfl. ao  lel 

tor uma idia da .unidadedo:pensamento do Dewey.  .Q.u1quer dales, 

tornado tsóladarnente, pr-,, vara sér tnid&ieo para orientar a educaço 

no sontido dernocrtico, - S  

Quando, desgost-oson do artificialismo 0 convenoiona].isrno• 

dos rntodos escol&sticcs dc educaço, alguns educadores, cbeia. 

doe por J.J. Rousseau, ju].ararn quo a redox'rna devoria coneistir em 

todmir a natureza como standard e fina].idade educacional, les mci-

diram nesse rro. 

Rousseau contribuiu tnegvelaente para o mode rae ccnceito 

de educaço. Ele precis.:u, em seu tempo, verdades qua sohoje corn-

oletamente confirmadas jeia cincia, isto e , — qua as trs fatres 

do dosenvolvimento educativo so: a estrutura nativa doe nossos or-

gos corporeos e suas atividades funcionais;o usa em quo as ativd 
1• 

S- 
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dee instintivas so postas Bob a influncia do outras peasoas; a 

aua direta aco 0 rea46 Corn 0 meio; - o ainda, quo s&nente quan-

io Ŝsses trs fatres t±a'oalhm harinnica e cooperativamente, 0 in  
divl4uo so desonvolve aaequaamente. 

0 equvoco i'ousseauniano tot julgar qua aqulas ativi-
dades naturais tinham 	de.serivolvtmento independonte, e distinto 
doa outros demais fatres educativog. ue havia "urn eepont.neo e 
natural dosenvolvirnento" do nossas tendncias, qua devia sex' cons, 
derado ideal a perteto' Isto o levou a irnaglnar uma ducaçao fo-

ra do meto social, de16rave1iente fantasista a ].oteral. A nature 
za, isto , em 1inua 0em de noje, as "diferenqas individuats" for.-
iecem as condiqes, os iiniites da educaço, no'o 'aeu fin ou o.seu 
obje tivo &Ltizuo. 	: 

Incompletatambm, h do sex' a.tooria qua procua ace 
tuar que o fun da educaço a suprir, preciamente, o que a natux'eza 
no pode as3eurar, babituando a indivlduo ao c.pntr1e social, 

subordinaqo dos iristintos.naturais is regras aociai3. 

A aociedadé,ccmo fi do educaqc, srtambm parcial, 
ae ruZo f3r entendida conio urna desiiaço quo envolva as trs obe-
tivos gerais, consubstanciados no quo Be podera ciarnar-"eficiencIa 
soelal". 

"Eficinoia social" no dove sex' cons .derada umarii-  

da subcrd1naço aos atais standards da sociedade, rnas como urn ap 
rel±'ramento do indivlduo para urna progreaslva organizaço social , 

mais a mats adequada aociesenvoj.irimento harxnonioso 4as atividades 
individuals. . 

Essa "eficiencia social" so traduz en fins mats aspect-
flcos - competencia indusrialou eficiencia econornica e eficien-
cia ctvica-; 

primetra rigorosamente essencial em uma sociedade 
democratica e nada. justifica ue a educaço superior, em nome do 

• 	supostos ide&isüpir21L e levados, despreze essa consideraço e- 
con&ica vitaj. eaL 	Essa preparaçio econGmica, vale a pa- 
na repetlr, no so dete'rnina escravamente pelas atuaiscondiçes 

• 	 materials do mundo, maatender a alirnentar o meemo fermento do 

• 	 constante •transformaçoe )rogresso. A educaço no trabalhar pe- 
la perpetuaçio das iniquidades do hoje, aas pela sua remoço tZo 
pronta quarito possivel. 

A complexidade 0 0 dinamismo do mundo econmico exigem 
qua o indivlduo no s assirnile as mudanças dese apareiho, mas pos 
sa incidentalrnente ser c a,ente do seu progresso a do sou meihora. 
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• 	nents. 
Eficiencia clvica e uma fialjdado mais.vaa em educa- 

Em essncia, nio so pods, sense arbitririamente, distingui-

la do eficioncia econmica. Mas, per ef1cinoja elvica coreen-

demos, especificaments, o desenvolviniorito da capacidade de pär 
• cipar no livre dar e recobo .da oxperincia social. Nesse sontdo, 

eficitncia social significar, essencialmente, eultivoda stinpatia 

• 	e boa vontade humanas., do sorte que so eduque wn cidado em uma ati 
• tudo acolhedora de tudoqiie te• as hoiénae rebelde atudo qua 03 

djvjdo ou separa. 

F;sa iara cempreenso da fin&lidade educativa j rios pe 

m a:uarda contra a concepço do cultura da personalidade como 

educacional eclunivo. fetivamerte, entendldd co. tn s.do entea 

dida, 	coma urn pm'o iefinamento e3piritual e interior, o ideal do 
cu].tura se opo 1% efiiencia social e a natuTeza. 

natureza coino a qualquer cosa tt incultivado9  ea% efici-
ericia social, como a uma pröparaQo para uma positiva abividado ex-

terior. Tal cutur, como desonvolvimento do quo o individuo tern 

do eniclusivo e "incomunic.vel"., como uma preparaqo para. .0 iolame 
to e uma artificial sole çao, s Lot •)oss!.vel en urna sociedade • do 
classes onde, como diaDewo, a certes bonens cabia a tarefa do 
prover aos produtos materials da vida, enquante a outros era dado 

tempo e oportunidade para se desenvolverem coma sere3 huinanos, 

• 	 Mae, se democracia tern algum sentido moral , socIal, ela 

dave exigir de todos ia funQo social e a todos . oferecer oportu-
nidade para dosenvolvei'as suas. capacldades distiritivas* 

ficiencia social no oodeexistir sern cultura,.8ob-pena do 
ear mero treino industria1. Eficineia social e cültura peasoal 
provendoi uma livre e lai'ga vida associada entre os honiens, devem 

conetituir dots ebjetivo harmonieos quf 85 integrrn numa legitima 

concopço democi4ttoa do. educaço. Ngo ' b4 condenaço do cultura , 
corn predorninncia do "utilitarismo" ou "praticalidade", mae uina e-

ducaço to integral e tio huinana quanta poss!v.l, e quo so noba-

séle non ailments nenhuma . sorts do isolamento ou divi3o social, 

floreeqam do uma hipertrofia espiritual do cultura ou do limitado 

treino profissianal. 

educaço democi4tica,. segundo Dewey, e izia educaço do 

l2unariidade s, no seii justo sontido, no para urna classe prlvile gla-
da, mae gara todos os homens. 
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Considararemos aqul as inodernas idias americanas qua so 

pcem incluir, sern ezcesivo arbtrto, n= vasto capitulo do n- 

todo em educaço. 	0 oo'ncc1to de educaqo, coruo 'n orocesso 	do 

desenvolviniento, inclue, ôbvirnsnte, todos os seus 	rincipios 	e 

fundarnentos na categoria do rntodos. 	Entrstanto a n0ssu diviso 

so justifica se atendormos a qu3, nos dois primeLros c1tIos 

buscainos fixar especialinente o sentido e a - f1ni1idadedo procos- 

so educativo e agora varnos, embora sumartamente, descer ao estu-. 
do dos seus 	assos a pormenores. 

Logo de inco nos pomos em contato corn urn ve1io confli- 

to, a que, modernamente do d 	notvei relvo. 	Devoin os mtodos 

V de educao ser inspirados em t 	espirito do dtscp1ina, do 

mao do sontido do dover e do esfrço, ou devern 	les ear 	ciomL- 

nados pci' urn sentido de interssoZ 

0 trabaiho esoolai', visando a formaço das virtudas 	b- 

sicas da vida humana, dove basear-se rium ritrio predominante do 

valor disciplinar ou dove, para ser eficionto, prender-se ao ed, 

S  cando pox' un constante laço do inter ese? 

Posta a questo flosses termos, 	arece, a priineii'a vis- 

ta, desprovida da px'eemiiincia que The do hoje Os modernos edu- 

cadores. 

Despertemos, por.m, a nossa mais prxima memria 	de 

qualquer escola e recordemos Os mtodos e o esprito qua regula 

1 Os SOUS processoS. 	ualquer de ns pods ropetir, co 	um humoris- 

ta arnericano, que a nosso professor s 	ttnna um critrio do 	va- 

lor educacional do exerccio qua nos passava. 	Pouco The importa- 

va a natui 	o carter do trabaiho, — contante gue dle 	no 

ostassemos. So no gostavamos, ento estava garantida a eficin- 

cia educativa. 	Ganhariamos disciplina, habituar'-nos-iamos ao es- 

frço, educar-nos-iarnos no sentimento do dover. 
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• 	0 problema so pois, este realmente oducarerbg  o noose ca- 

rater em disciplifla o em sentimento do d.v.r per ieee proc0530 Out 

polo oantrario, o montareinos em artificialid.ade em urna cega e - 

onioa eubservinCia do qua a vida so encarregar de provar a in- 

b3i8t0flCia 0 a instabi].idade? A Qutra so1uqo este iada em urn 

critrio de educaco pe.o intersse, em qua se no exie da crian-

ça male quo o trabalho 63  cia ace ita e quer. 

No ir& esta educaçocriar urn tipa moral fraôb c caprich 

so, a qw faltern as qualidades do fortaleza e do visor moral? 

ota a outra face do prblen*. 

Dewey desfaz ee áparente conflito das .idias do inter 3'. 

Sa o disciplina em educ 	de urn modo quo me parece plenamerito s- 

.i.afatrio. 

Vale a .pena quo o acopanIrnos literalmento na sua argu1ierA-

corno J o fizemo. ncs capltulos antoriores.. 

• tea do rnas, fixemos corn clareza o sentido dos tario.T-

dos conhecernos a diferenca deatitude quo existeontre urn esecta-

dor e '..mi ator cu agonta. 0 primétro, pessoalmente, e iridiferento 

ao quo suceda. 0 segundo esta.ligado ao curso dos everitos. A sua 

atitude so pode at caracterizar pela solicitude e .nsiedade corn re- 

s futuras coneequencias, e pela tend&acia a interyir  e air 

do sorte qua asseguro 03 bone a evite as maus resultados. 

A palavra quo define essa atitude a intersee, a possoa que 

assina age su precede, esta interésssda em urn certo fin ou em cer-

tos resuatad.os. Intersse.eintento oufimso. necess'arnnte ço. 

nexos. A palavra intersse saliente o efeito do quo prevlsto ou 

.roposto sabre a situaçopessoal do indivtduo e o consegi!iente do-

seje do agir no santid.o do assegurar o. reeultado. 0 indiv4duo es. 

ta emperihado e tdontiftcado corn o desonvolviniento do urnu sttuaçe 

do quo 1e ou quer ser' urn age nte decisive. 	= 

Mae, a palavrainterase, an. lado dse 8entido do inclina- 

oe21octonal da po.saoa, do atitude pessoal direta nisto ou naqui-

].o, tambm signirica o lao corn qua m resultado objotivo vern a fe-

rir ou favorecer vantaens rnateriais do thdivduo. 

S 	 A 

(uauda so da a interesso esse significado, nada niais natu-

ral do que depreci"lo no seu emprgo em educaco. 

Iutersse, significando ento meramente. o efeito do um obJ2.  

to sbre peescais vantagens ou deevantaens,sbre sentixnentos pee- 
41 

seals de prazor ou pefla,e raduz em educaçao polo esforço em dar • 



40 
C. B. P. E. 	 De Mtodo em Educaqo 

carte aspect. • 0 atraqo e seduqe a material em at indiferente, 
an assegmar atenço e osfrço em troca do urn certo prazer. Nada 

aei4 bastante para estlnatizar seme].hante processo, quo no s 

aeno uma deturpaço da doutrina de tntez4ss.. 

Mas 0330 proceaso se filia, por outro lado, a uma concep-

co falsa quo supe quo as habilidades a serem adquiridas na eaco-
la e as matrias a serea ensinadas no tz, em at, interesse ou , 

por ou.tras palavras, 896 irrelevarites para as atividades normals 

dos alunos. Se into suede, qorcrae realmente esto disvirtuadas 

as oCUpaqoes esco1ares. Asoluo para a caso procurar.ao mats. 

rids quo .este jam rea1rnexte am conexZo zom as frqas atuats das cr 

anças e, erto, se.o 1n.rse nzo e irnediatanente percebido,inctu-

zi-la a compreende-lo eass.init.1-1o. Isso a razo.vo1 e 1oco,t,a, 

to uanto c reudlcia1 e absurda urna criaqo artifIcial do inters 

so por motivos do onenhosid.ade externa,- 

Intersse, etiiiolgicamente, siitf tea estar entro. Se a 

atividade escolar a realmente correta e apropriada, o tntersse so 

dospertart, naturalmente, como urn resultado cia posiço cia criana 
relativaniente ao objeto em aprqo. 

Etudado, assim, o sentido do intei4sse, poderenios ver 

quo em nada pod. ale oaiidir corn a ap1icaqo do disoilina ou trel 

no da vontade, em educaqo. A essencia cia disoiplina conaiste no 

poder ou faculdade do resistir- o persistir em urna atividade into1 

ontemente escoihida, em face do 4istraes, confusges e.dIficu1d 

dos • Coexiste corn intersse ou ante a lii. profundamente conexa , 

se.ja na fase puramente intelectual cia esaolha ou do1iberaqo, seja 

na fase executiva em que exige perslstncia e tenaeid.ade. 

Mas, parece qué fuiinos dificuldade. Sècpre quo hou-. 

ver interase, a natural qio esfro e disciplina o acompaxihern a 

levein o indjvciuo a imia aq.o of iciente e educat iva. Más, qu.ande 

o confittose der entre: 0 qua se deve fazer a o qua nos interessa 
fazer? Oz pstcloga americanos no aceitam urna teoria de devor 
pelo dever, !ata a# do dover como qualuer cotsa abstrata, indepen 
dente e s vzes oposta s tendnoias humanas. 0 dover h do os-
tar estreitamente unido ao sistema &oral cia vida a representar , 

realmente, o desenvolvimento harnionioeo • adequado do nosso car&- 

tar. Do sorte quo no pede haver dover quo no nos tnteresse. 0 
ape ha e inn confltto entre falsos e seàundarios interaases. A fun-
qo cia educaco fazer o aluno deacobrir e compreender as Inter-
rsaes legttimos e verdadeiros do sua vida, sando constantemente 



C..P.E. 
	 41 

Captulo terceiro 

a intelignoia a a razo no seu julgarnent.. asss loido tipo me-

rál quo no precede na vida per uma obedinoia subeerviente a di-

tames cegos do moral, mas por uma nit ida. •xata comprensaO 

de superioridade dos leitimo3 1ntersaes e dev.ree da vida, dave 

er uma das male folizee conquistas da educao. 

A teeria do 4toresso em educaço tern, entretanto, mais 

alguma cotsa quo nos eisinar. Prizneiro, ela e#  urna extraordinria 

auxiliar para o professor no doecobrimonto das "diferenças mdlvi-
duals" e o auxilia, assith, 1 urn ivais inteligente ajuetamento da a-

ducae ao lndivlduo. , 

rn segundo lugar, ela nos leva .a uia concepco da inertte 
o do seu ti'eino, inteira!ente diferente da concepço escolastica 

qu ainda I-redomina.-na .ior parte ds escola. Esta cont epc. JUL 

ga pe a thtelignc.a tern ua. faculdade: do corthocimeuto isolada do 

qualquer outra ativ1dade corn estados mntais o operaçoes prprias. 

0 indeperidentes. A monte rèage sobre as coisás e as coisas reagom 

sbro amonte e dal. provm a, 	 A psieolcgii americana as- 

. convencida quo talprbceaso no oxiste. Inteligncla 4 tuna 

ru ldia formal sern ia perfeita realidade objetiva. No h lnte)4 
gncia, mas aço inteliente, se poderlá dizar Inteligncia ou 

• 

	

	monte representa 3mente a habilidad do responder a certos estImu 

lee presentes, corn urna viso do suas futuras coriseq4lencia3, quo pro 

• 

	

	curanLos odif tear ou cozitrolur tanto quanto floe seja posslvl. No 

h, pole, em tod.o a pocessc-neritalnenhuma coisa quo so possa con- 
• 	siderar pure ato, de. conheciment...Oque h. 	açao1aqac OIfl:0 flOS 

empenhainos a em cujo decorrer aprendexnos alguma coi8a. Logo tda 

• ergaxizaço eseolar, corn programas e "liçoes" 4 inteirainento arti-
f1ci.l. 0 problema da inatruQo no a o de organizar '.1iç6es", mae 

a do encontrar material aproprtado qua ernpenhe uma peseoa em eape- 
• 

	

	cit icas ativid.adee corn um tim eu objetivo de intersso para ela, e 

em quo so utilizem as coisas, nao come aplicaqes ginsticas, Pa- 
rpm  como condiçea pax'a oaloance do certes fins. Disoobrir modes 

tlpiooa do atividade so jam jogos ou ooupaqes teis, on quo as In. 

• dlvidues estojam interesaádos e em oujos resultados'reconheçaa 

quo ompertham qualquer coisa a quo no possam ser levados avanto sern 

uso 4e raciocinlo para escolber as mobs e o materiaida observaç. 

o do memria, - o remd10 para a soluqe dos nosiosproblemas do 

ensino. 

Essa perfeita conexo ontre objoto ou tipico do ensino 
O 0 dosenvolvimento do uma atividade oem aentido , come dia Dewey, 
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piira o ltima palavra da to oria do intersiue. 

x x x 

V 	Nexthuma instruço verdadeira as proceeoa eeno por intor 
- 	 VV 	 ••.V_VVV 	 V 	 - 	- 	- 

icUo do a050nVolVlmeflto e V 	
atividade, out  para ernpregarmoe wna 

palaVra male pro aica, 1eflgO  por tntermtto do. experincia. 

Nas eacolas, pora, as alunce no eo considerados como 
peasoas ernperthadas em exper1inoia V 

 frutlferaa, mae eapectadorea te 
ricos, montes quo apropi'larn p oonheolmento mediante operaço direta 
do intelecto. Separa.ae a mente, 

— 
faculdade puranionte intelectual 

e cognitiva, dos orgoe f8tcoe deV áttVidAdè do' a1.o. ... V  

a mesma tiloo±i.a duallstiøa quo nos ooupava lirthas ap 
trs e pie volta 0 educador americano a discutir corn inais Qetaiha , 
apontando os seuspIilpis1g]tado3, V  ,,VV •V 

Primeiro: V_aVatvtdaVde fsloa, a atividada do corpo tor 
ii-se Intrusa, no tendonada quo ver. corn a atividáde mental; mae its 
como 4 uma fonte de energia preciaa do algum modo ocupar-se, dis. V 

para nas explosoes, vio1ncias e "indieciplinag" què tanto fli gern! - 
os mestres. 

	

Segundo: 	cuando, entretanto, alguina atividade ftsica 
tern que ser utilizada - Os sentidos da vista e do ouvido, ou a at 
vidade muscular, 	essa atividade sofre urna deturpaço no seu uso 

qua fcU expilcar. Ossontidos ao conelderadoo misterlosoa con 
duto do inforrnao entre 'o mundo externo e a mente, avenidas do co 
nheciiento. Para br, eacrever ou desenhar, em quo Be preolsam d 
see movinientoa Asicoop trolna-se 0 a.luno na rope tiqo aistcmtica 

movInentoe,itque Lo ganhe uina certa babilidade. Nas, c 
mo Be ye, asativldadeo fsias saO utU.izadaa mecnicamente para 

Iry: ) a obtenço do conheointc. Antea da escola, a crlança aprende corn 
as moo, as aihos, Os ouvidos, etc., poue rnos, olhos e ouvidos 

7 ao goa no processo do fazr alguma coisa corn sentido. Na esoola, 
porm, o aentido treinado leoladamente, sern oonexo com urn ato corn 

YT -obje17o, e isno 4 quo o torna mecnteo. £ orianga quo apreude a Xe;, 
:sem utilizar-se da intellgno 	urn exemplo frizante dsse treino 

purarnente meoniøo. 
V  

?eroeiro: - na rarte inteleotual, a eeparaqo da monte 
do uina coupao direta corn as oolae aoar2eta duae conseqncias: a 
aupo8iqo de qua a monte poroebe as coisas em si, hooladamentee quo 
depois, o julgamento intervem 

r 	V:V 



4.) 
C. B. P. E. 	

Capitulo teroeo 

depois, o julgainento intervm para cembinai" os elementos separado 

e compor a idia, autorizandu assim ima apresentaQo dos o'ojetos de 

est10 separados de suas conexes e relaçea corn o use e corn a vida. 

sse processo de cortheojinento a inteirámnte artificial. N33 naa 

podemos perceber as coi3as, aeno atravs da pei'oopqo co seu usa , 

das suag causas ou dos sousfrutos. 

De outra parte, as Da].avras, 	simbolos das idias, so , 

por esse. proce 330, f1cilmente tomadas pelas ido'ias, Sm oitroa tsr-

rnos, o nosso contato corn as'. idias no real, mas puraante verbal. 

1gurn sentido permanece nas..,palavras, 'Inas, insensvelmente, nos ha.' 
bituanos a satisfaz9r-nos corn esSe rnziimo de sentido. 1sse resulta 

do n•o As fcilrnente perc&Dtdo o  acostumanio-nos, de t.113orte uma 

,seudo-ide't, a ina 	yrcPoc'-o ius no damos f 	- 	 al 

ioss.& ato rneut.l e e qunto erii ..ts . 	e 
- 

iais etensas as L103Za3 oo3erva'oes, as as frr1a3e1' 	oo 	cord - 

o de wia etperiencia vit1, que rios exigisse uso esoa1 de raci 

c.nio e esf3rço para a percèp'çó de tdas as cone teicà 	;e d co 

si ou problema em quest.Io lidam. Tda a iluso esta e:n enear que 

essas zonexoes, 	que sz7c tdo o niaterial inte1octl e eduaçao, 

.—.podem ser apreondidas Lora da experienoia. Dal, o uinero de se-

mi-observaes, 1d.tas veroais e conhecimento iflassinilado -tue afl-

ge a inundo. 

S pela expex'incia podomos ns entrar enicontato COni 03 

- conhecimentos.,sei pela experencia podenios vii' a pensar. TEpe.rin-

cia e,ern si, 0 atode faiei'alguàc1a àófrè dassa co1s'ia' 

certa reaço. f rni proCes$o atvo e passivo. A experiencia a edu 

cativa quando nos leva reflexo, a pensar. ?ensarnento 4 o disee 

nimento da relaço &u das rélaçes ontre e quo experimntamca fazer' 

o o que acontece em conseqüencia diss. e  t essa, a parts conitiva. 

da experincia, a iaterpitaço do seu elemento inteLLgente. E 

isto que faz da expertncia urn processo do ixiqurito, do investiga. 

ço, e quo, por outro trmo, quer dizer um processo de pensamerito. 

Os passos dsae precesso envo].vem, segundo Dewey, per-

plexidade ou dtvida, antecipaço conjetural, an&lise dos elementos 

adquirictos, conseqüente e1aborao do uma hiptese e prova ou test, 

a nosso processo do aprender. 0 valor dos conhecirnens ad-

quiridos em uma experioncia esta subordinado a sua utiltzaqao em 

novas experincias, em novos proceOsos de iensamento. 	- 
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Na teoria do educaço mericana, pensar 9 o zritodo do enino 

inteligente. As crianças devem sèr postas em ooritato Corn irnia real 

situaçode experiencia, em cujo desenvolvimento ibo seja necees.rth 
pensaz, refletir, raciccinar e porsse inodo adquirixoconhecimon 

to. 0 trabaiho, na escola, nodeve ooçar corn o material j ela-

borado em sua ltima forma intifica e lioa, em aritmtica, geo 

raf Ia, etc., mao corn tuna situaço emplitca de real exper1encia e 
rea1proberna, comoas situas ariteriores escola. Os 	todos e 
fiolentes em educaço, so 4queies que do a1uma oo1a a-fazer e 

corno fazer demanda eflexeobservaço, o rosultado e alurna col" 

saaprendida. 

Nessa orntaçopra quo aesco1aQosa ofecerreis 

situaçes da vida e genuInos#prob1emas, os auai3 cautdo 60 amer 

canos batein-se por tuna competa ref Grna, em que tdo os, antios c 

actex4sticos escolares deotnrecem. As e3colai aeeef1nentae.o 
da Mirica j  no tarn .cartolras,.no tm aclolca'conhccida or-._ 

ganlzao; so porm casas. specIais, repletas de tda soite do 

tonal; onde as crianças viveni unia vida do ornica e;pe'Ienia e 

construtiva atividade. 	. 	 . 

Essas ecperioncias:na o  devem ser sirnuladas, nA do nature-

a to peosoal quo estimulern e dirijam a obserjab..das conaxes o 

relaqea envolvidas e guiem a •thfernc1ae e provas. 	n.to. quanto 
poosivel os problemas hc do sex' das crlanqao e nd :  do a1uno, rio...sen. 
tide tradictonal dsse. trrno,  

éscola dove, por iutrá oarte, prover dado isto , suf I-' 
cientes eleinentos do inforiJco para suprir as consioraèsk sobre-

vindas no trato corn as dificuldadesespeclficas do problem. Essas 

dificu3.dade2 dovem sex' do -  tal ordem qua estimulem, mao nio' C3esnco-
rajent a crianqa. As sugestea -do so1uqo devem podor 3uxgir' corn rQ. 
lehiva facilidade • A m&tria para a reflexao pode ser fornecida pl.  
la ebservao, pela Ieiiuri ou pur informaço do metre. Dssos 
dadas a crIança passa ats.sugest3ea. infernoias, entativae e solu 

çee ou idias, a, per &ltimo, ao test, e prova -dssas idias. 

A oónoluso educativa, qua ntmca demasiadamente repetida, 
dé que Se no tranarnitem diretarnente 'idia e peasamentos, mas f-

toá. 0 quo a criança recebe- dIretamente do professor ou dos pals , 
oem empi4go do prprio esfrço, no aprendido. 0 pfofessor, ha 

escola, dove 	 i asociado, i participante da fruttfer 
o 1.nteligente at Ivldadé do a1un8 
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Nossa a].tura de nossa discuso, ja podemos r que na tea-

na de educaço do Dovmy,nalo h separaqo prtica, real, entre 0 

quo so aprende e o como so aprende, 1sto t, entre matria e mctodo. 

Essa distinço 	n ate purarnente intelectual, 

Mtodo no 4 mais do que a disposiço da matra de modo 

ue a torrie niais eficiente parr' o uso. A a prria matnia orion-

tada para certos resultadosc ?ode-e ilustrar essa consideraço 

corn a idia do artista e desua tcnica. A tcnica do pianista 

apenas o seu modo de usarohiano, 

Esamesma ilustraco so a1ica ao nosso conceito de ox-

perincia como oprocessod ato do a)render.- Na experincia no 

hrienhuma separaço entre -:OflOS3O metodb 00 fl0830 objetó. A uni-

dade do nossa atividade 	mpleta. 

A discniminaçoehtre a, intodo e a matep ria.9 uma, dsoni-w 

minaqo mental cpe nos awdlia a descobnir e estudar as dierentes 

pa ssos da expeniencia, Mtodo, assim, a sistematizaço de fl03-

sas observaes e nossas 'conc1uses cam relaqo ao roce3o da ox-

)eniencia, sua ntem, ao modo coma ela se arma. 

Q.uando essa distinQo intelectual se aplica, na prtica 

como uma distinço ezistento e neal, sobrevm vrios daqueles ma-

lee que •j  aoontamos. - 

Em primeiro lug 	c-ofiduz urna thsensivel desatenqo d' 

situaçes concretas de exe,rincia, levmdo o educador a' ordenar , 

utaritariamente e mecnicamente mtodos uniformes paratdas as 

crianças. No levando er conta quo s se apreride em umã ocupaço 

dita coxn.as coisas, o:pedagoe jula qve aprender 	urn ato espe- 

cial, ci £tzn.em si mesmo, 	dal toos os exercicios artificlais e 

a rotina e a ciecanicidade doe ciiamados mtodos. 

Has tato no quer dizer que no existd.a inn xxtodo do en- 

sinare 

o autox' arnericano apenas salienta o engano do julgar-se 

quo sae mtodo qualquer coisa concretamente existente e distinta, 

em realidade, de nosso atOS. Come se houvesse um ate do ouvir, de 

ver, do imaginar, distinto de ver, ouvir ou imaginar alguma coisa g  

o natodo do onsino 4 o mtodo do ia arte. $ como o 

todo do qualquer arte no 4 matnia de inspirao impravisada, mae 
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de estudo, do familiarizaç.o corn tuna tonica, frtto de experincias 
• da ciricia do metres antigos. H instrumentos e hi rnateriais 

• qua conhecer e quo aprender a manejar. Mas, o cornando e domriio 
desa tciiica, no escravisa, nemimiformiza os mtodos do ensinar. 
Como o pintor ou o artista em geral, o professor comanda essa tcnl 
ca e dela so serve para usos individuais, originais, pessoals, adaa 
tados a cada case. No daquecamos uma distinço quo julo til a-
centuar, A arte do professor aarte do acampanr e ordenar o ato 
de aprender em cada crianca deacrdo corn os seus caracterLeticos 
djtintjo. 	 • 

Easa arte dev, assirn, possuir urna tcnica mais p1stica, 
• mais flexivel, rnáis vrive1do que a de qualquer âutra arte • De fa-

• 	 to, professor é disc1puló 4  auetrabaj.harn, So dots artistasasso- 
ciados no uosino empreendiento. 

Exite, asslin, urn rntodo eral quo compreerda oconheci-
mento cintli'ic0 da criaza e .dp proceso do ito de ensino e seu 
xnatertal, e urn rntodo Individual quo e a aplioao daquela tcnica 

• • 

	

	erai is caacidades natias, aos hbitos e intersses e refern- 

cias do aluno, 

Os elementos especificos dse mtodo individual no sao 
pass!.veis de discriininao. Varia.rn corno variam os individuos. 

Dewey, etretanto, salienta certas atitudes centraa que 
so devem insistenternenteprocurar deserivolver no aluno corn relao 
ao objeto do sua experiencia e do sua atividade, 

• 	 L difloil rosurnir corn perfeita exatido o nensamento do 
filsofo amer icano. Pare cern-me, entre tanto, singuLrmente exore s-
sivas da prhria psicologia atual do carter americano essas atitu 
des quo o educador busca desenvolver desde.os exerc!.cios e as ativ 
dades daecoja. ?or elas se percobe ossa unidade do earter anglo-
sax6nico, em que inteligncia e vontadeobedeceni aos mésmos princI- 

• • 	pios e tm a mesma integiidade, 

I. A preira atitude do aluno para com o eeu objeto na es - 
cola dove ser ado retida. Isto e uma âtitude simptes e direta do 
thdivduo diante daexperinoia. Ausncia do presunçao, embarço 
ou.constrangimen1o. Confiança, f espontnea nas possibllidade8 das 

• 	coisas, naturalidade. Pode esclarecer acompréonsZo dsse reqisi- 
to a comparaçao, pox' ox., entre a atitude natural de ima criana 

• 

	

	 quo nunca toi a esoola e alguzuas quo a escola j tornou nun e1tosas, 
oscabriadan, indecisas. 



Cap itulo tetceiro 

• 	 - 

• 	 IX. Depots a crtança dove sustentar isma atitude mantal aber- 
ta, quo francamente agaa11bA sugestges, Dove-se tantó quanto peasI- 

	

- 	 vol libert-la do pDejulzos ou preconoettos o esttnular urna generosa 
• 

	

	hospitalidado inteloctual papa novas ideias, novos modes de encax'ar 

as coisas, etc. 0 dese Jo do uniformidade e a extgncia de resulta'. 

	

• 	 dos standadizadog so ernoectihos dessa qualidade mental. 

III, Unidade do atenco. No s&nente aquela naturalidado 0 

aquela con.fiança quo salientamos, no prinopio, xnaa unidade de, in-

terase, intogrithtde do merAte, sinceridade, unldade de propsito. 
Essa atitude ope-se dup1icidade ou flta de intersse coxnplo-
to demasiadarnente cornuis nus escolas, sobetudo quando so domina-
das pela idia do prerio para o futuro, futuro quo e sernpre 

remoto é abstrato. 

Iv, Responsabilidadp,.isto e, aceltaqao do ato e de- suaa 

consequncias. Opesei&indiferença, a essa atitude do ppuct so 

• importar corn as resuitoE. •• 	 - 

Muito breveaiente indiquet as princiaais atitudes qua a edu-. 
caço americana julga indisoensve1 suerir is crlanças ca ascola. 

• A das2elto da brevidade, elas. permitern, julgo, rnedir a extérso da 

formaco do aarter que prov semeihante processo educativo. 

As conideraQ6es que ribs Vm ocuparido sobr6 a naturezã do 

mtodo se completam corn a estudo da natureza do objeto do ensino: 

a rnatria. Em princpio,.a iñatria do ensi.no consiate rios fatos 
obaervados, - recordados,lidos.e nas idias coihidas no curso do do-
senvolvimento das experienctas do indivlduo. Todo a material aa 
instruQao escolar coritldo nàs rOgramas e nos cursos do estudo de-
ye-, em i.ltixna anlise, ,reprosentar, to s nente, a sistematizaço 
daqueles fatos e idias reputados iteis ou ncesssrios para prorno 
vex aparticipao da crianqa na sociedade. Se recordarmos os pon 

tos iniciats da doutrina do Dewey, perceberenios mats facilirente es-

sa asserço. 

C traalho, como viinos, se processa atraves de urn melo ou 
ambiente ado ouade .o desenvolvirnento do dise1pulo. fsse meto , em 

•_.: 	C ii'ii y.:L 

: -, 
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-grande parte, • prprio ambiente social. Nos grupos do prtrnitiva 
.eiviliztc. t&Ia a educa(io a fornecida por ease nico maiao 0 ma- 

JV 

terial da instruçao e. nessea casos, ocanunicado i crianca na pr-
pria aatriz social, em neu pleno sontido. Quandc o grupo social so 

desenvelve em riqueza o em complexidade de conhecimentose relaçes, 

surge a necessidade do agnoia especial educativa, 	a escola; o 
material da lnstruçao, ( isto , o stock do idias e do resultados 

das pr'eviae expertencias da vida oia1, sofi'e uma indispensavel 
sistexnatizacao paPa o firn do servir mais adequld4mente aos fins es-

co].ares. 

Esza sisteniatizao, poi4m, assumlu um to alto grau do or 
gaiizaçao formal, e, nossos dias, quo so torriou qi.ze irnperceptivei 

o lace que liga o material de estudo aca hbitos, ideals e sentimen 

tos da sociedadeo a matria do estudo parece, a33In, qualquercoL 

sa isolada quo tern do ser assimilada, independentemente dcseus va 

].o2es sociats. 

- 	 Dowe7 procura avivap essa coexo perdida-de vista e moo- 

trar en,  detalhe; o contedóe a funco social dos orincipais elemen 

tos do curso do estudos, 

Papa isto, em primeiro lugar, distingue os pontos do vista 

do educador e do discipulo em relaço ao material de enaino. Para o 
prizneiro, tern imediata utilidade a matria sistematizada, coordena-

do e formulada em sua final dlspoaiço cientfica. So standards 

ie o guiam e dirigem e ihe- evitarn esforços initeis ou desordenados. 

..Q,uantoHnais consumado f Gr. OSU conbecimento dessa matria, mais 

foU, mais inteligente sera a sua aço educativa. 

Papa o aluno, poi4m, a mtria ma athilta oxganlzaço lo'gi-

ci cientfrica no representa o seu atual material de experinciaa. 

Representa,apenas, o scu alvo, a sua prtido conquista. A mats.' 

bla do eusino rra a criana e conoreta, parcial, limitada e coord 
• nada - atravs do suas atuata ocupaçes. 0 preblema do professor 

guier essas ocupaes e essas eperiencias, mum sentid. cietfico, 

de - forma quo tome possivel, pela criana, a reconatruo do pr.ce 

a. aquisitivo da verdade. rs passos so podem notar ma marcba de 

se processes 	 :-- 

a criana adquire e saber resultante do sa experincia; 

esse saber 4 enriquecido e aprofundado pela informaço 

reebida do professor e do iio; 

o saber consuma-se na sua formulaçio cientlfica. 

No prime ire passe a. criança aprende como fazer, determinada 
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• 	
ooiea& gone saber e completamente apreendido. Aseirn ala aprende a. 

andar, a falar, a ler 9  a dirigir a aua biotciota, A essa a prlrnei-

ra Matria do ensino. E sse o saber qua, na filosofia popular , 

eempre representa habilidade para fazer aigurna coisa. Q.uando o pr 

,-.grama ou o curso de etudos faiha em reconbecer ossa verdade, ale 

so torna simplesmente qualquer ceisa isolada das necessidades e pro 

psttoe das crianças, px'oparado para sea' to s&nente memorizado a 

reproduzido mecnicamente. 

Corn sse contato corn as coisas, entrain as orianças tarn-

bm em contato corn as pssoas. 0 qua ela aprende corn sua atividade 

prpria conipletado oorz o qua appende das pessoas. A asse novoma O 

te :1a1 se pode chamar iriforniaço. Essa informaço qua tern o adulto 

hose a traninitir a cri.nça tornou-Se to vasta, te cnplexa,que a 

educador corre o risco àe no perceber qua o valor do conhecimerto 

quo ele transmute esta estritainente em relao corn as qiestoes 9 03 

prbleuias do a].uno. 0 saber de seunda mo dove ser apenas 0 coin-

pleniento do saber originrio e peosoalmente adquirido pelo disc1pu- 

1 oI, 

Pox' CLtimo, o educador de'e guiar e orientar o aluno na 
coorc1enaçie do seu corthecirnento an frmula cientlfica. 

Cincia consistenas ap1icaes e mtodos. especisis qua 

o hoinem lentarnente organizou para leva.r a iece1 0 racioclnto a 
-as suas conquistas a altos processos de rigor a vet'ifioaço. in- 

: c118Pen5aVel armar e apareThar o aluno coin sse espirito de ciencia 
qua a habilita a usar a inteli ncia corn seguranqa e efictencia. 

Mas, se easa a parte cia orgauizaço intelectual da ma 
tria do ensina, outz'a uo menos imp.rtante na doutz'ina americana 

do educaço,a a sua piro social. Todo e eurso do estudos deve as  

V. tar doininado pela idia do -que, em Gitima anlise, 3.e se destina a 
detaihar a- -process. por melo do qual a criança vir a participar 

:plenante e eftcienternente napresente vida social. 

E no 'go a tate, a a aparelh...la a aer, poaIvelmente, 

a fatoz' para a sou prog'e8ao a Sam aperfeiqoamento. 

A socializaio do prograrna e do curso do:estudos consti-. 
tue aoje wa roblema em quo1  os educadorea arnericanos eato intensi- 

• 

	

	
vaniente empenhados. Diseutirenias em outro capitulo easa reorganiz 

ço d  curricula eacolar para adapt..lo is presentes condiçes so 
ciaia. 

A educaça, na Ainrica, ganhou um nova sentido humane atray 
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desSa oonoopçao 3oCial. 0 antie dualismo do oducao utilitrta 

para as massas e do thmianidades para ta classe, especial e refina' 

da, j no existse 	da a educao deve ser humana, isto e., dove 

prover aes probleznas gerais da vida coletiva e desenvolver, atravs 

da obsrvaqO, informaggo e estudo, um inteligerite o generoso inte- 
 

rsse social. 

11 
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A flEC0N3ThUç0 DO.CURBrCULO ESCOLIi 

0 movimento adu.cativo contemporneo, ganhoi.i na Amrica,seu 

dofinitivo impulao e seritido corn a 2 ublicaço do traoalho do John 
Dewey Educational Situation, em 1902. Dessa data em diante , 
ao lado dá atividado do soritores que buscarn fixar as linhas dtre 

trizes do urna teoria d eiucaço moderna 8 cientrfica, atividade cu-
ja lidaranQa cabo lquels, tutor, houvo, oaralela, uma no inenos es-

forQada atividade em ajustar a escola aoa novos princpios e aoe no-

v08 metodos que .a nascente ciencia da aducaqao prescrevia. 

Essa atividade, embora compreenda a forxnaço do proiessres, 

o novo apareihamento material da escola e a reorganizaqo do cux'rlcu-

lo escólar, so tern objetivado, mais insistentemente, neasa UltiULa re-

organizaço. 

I 	- 	0 eurrlculo, resumindo ofetivamerite a sentido da esco].a,pois 

quo , do certo modo, a traço do unto entre a criança e a vida soot-
al americana 2, toruou-ae .0 problema central do atual movirnento de reor 

ganiZaço esoolar. 

Conic vimos nos lineamentos qua levantamos da tooria do Dewey, 
escola a agncia s-octal espechica do ,reparaçe das crianqaa pa 

\ra a sua p).eTia partictpáçiona vida social. 

A edu.oaçEo a op'ocessopor que a vida social se transmit, 
Be perpe tua. 

De sorto quo entre a 3ociedade e a eaoola dove haver uma 
ontnua e incassante oomunicaqo a tim do permitir wu perfoito ajus 
amento e equilIbrio. -Coro1rio natural deea teoria . uma das te. 

BOB do prof. Dewey, 	do que os movimentos eduoatt'uoa devem refle- 
bir as mudancas sociale, 

i- - 

Aim a grands diseuseo em trno do curricula no inten- 
a s&nente adapt.l 	crtança, cujas lois do oreecimento e degenvol, 

% 
\ -vimerit. a ciencia yea revelando, nias adapta-lo, do outra part,, a ma 

e. a eccisdade americana. 

- 
- I 	\, 
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A aootedade americana moderna o reaultado da mats exten-
sa experincta doinocrtica contempornea e do uma rovoluo indusu. 

Tttai qjua fz estalar todas as bases sootais estaticas do passado. 
vtd.a americana e essencialmente dinnaioa, no de urn dinarnis 

mo verbal to a goato do certa retrica moderniata, mao do tun dma-
mino conaciente e voluntrio, produzido por uma frça viovel e 
forxnidvel 	a indaatria 	e quo faz 0cm que o amanhZ seja subatan 
cialmente diferente do hoje na Amr1ca 

A 3ar dase aenttdo dinmico, a oivilizaço americana tor-
na-se, dia a dia, mats atordoanteinente ccinplexa. 

Outras sociedades existiram o outras ctviltzaçes, talvez 
mats perfeitas do quo esa, em auás .ltinias realizaçes. •Mas,aque-

las aociedades slinpli±icaram extraordinriamente as seus problemas 
corn a ao1uo ar1s:ocrioa (1.). Resumindo-sé os jtltirnoo benefcios 

: 

	

	 da civtlizaço smente a urna limitada classe social, so reduzism 
paralelamente e proporotonadamente Os problemas. 

A soctedade amricana, como, en geral, hoje, as sociedadea 
modirnas, empreendem nina c1vilizaeo em que todos os membros soci.-
Ôt8 participam plenamente. Tornar possve1 quo todos os homena,sem 
diat1nco de ci-ase, oossam oreencher a flha de requ.sitos para so' 
cios da nais complexa civt1izao qua jamate exiattu, a tarefa 
singulanto diftcultoaa da esoola. 

Por muito tempo, e na Amrtoa talvez at 1880 ou 1890, a 
H 	•; 	educaço popular se reduzia substancia:lmente aos tra RR (2), 	ao 

• -H br, escrever a ccmtar, da antiga escola colonial. A transforma-
çgo social, cientfica e industrial e a tentativa dexnocrttea vie-
ram exigip um alargamento formidvel dsse priniitivo curriculo. 

- - ----- 	0 inovlmento educativo se orientou no aentido do evitar toft 

doe os exorccioø artificiais ou initeis e do uttlizar todo o mate... 
rial corn qua a cioncia eatava contribuinda para guiar a ind.ntria a 
a vida social. No era case inovinento apanas urn reflexo do altrga 

J mento do contedo social, mao o rosultado do uma mudança de direço 
daprpria educaqo. 0 ideal educativo so transformou. Enquanto o 
problernas passados da escola eram claramente fixos e visavamjzprja 

J .  S 	 - 
So do certo modo eaolareqo, houve simplificacao. So to- 

marnios outro ngulo, veremos, quo a organizaqo artetocrtica vivia 
:jkSpercebida dos %probleinas humanos qua ela suncitava e qua a irtam , do futuro bevar a ru1na 

Reading, wRiting and BeckotiLn. 

" 
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aent sornecer ao educando cortas habilidadee, ou lev."le a partici. 

pe c.mpreender as realizaçee da antiga experiencia humana, e dai 

a ntaai nos ti'es RR da eacola elementar e no Latim e Grogo da eeoc-

iacscuój.tr1a, as problemas do ho Jo, pondo esoecial relvo no sea 

tido octal do. educaço, ganharasa um sentido dinmico perfeitamente 

diverse dos antigos ideals do conservao 0 tradicionalismo. 

A escola so destina essencialmente a preparar, o mais 

e a mais oficienternente quo fr poesivel, a partici-

pçlo no sentido da atual vida social. 

• 	 0 caracterIstico particular da atual concepqo educati" 

va, a quo ela deve visar essa formao para a vida social ,organizan. 

do a prpria escola como "unta miniatura de organizaço social quo as 

toja constantemente a alargar a cornpreenso de at mesma". 

A sootedade democritica £ urna sootedade em permanente 

• 

	

	 dosenvolvimento, em permanente reviao dos seus standards, em perma- 

nente proreeso. Qualquer esoola cujos idea&.. fossern etticoe, 

a aquisiço do certas formaa do cultura ou de certas habilidades fi 

xas, 	faiharia ao prece Ito fundamental do coincidir corn a socieda 

de de quo ela dove ser a reflexo. A escola, como a sociodade, dove 

manter a espirito do inqurtto constante, do permanente hospitalida 

do a novos standards, do aimpatia e cooperaço cn as rnudanças e as 

progreasos. A  socisdade democrtica a uma sociedade em indefinido 

eetado de reconstruço. 

• Tambm a esoola dove ear irna agncia em continua atitude 

reorganizadora, correlativa 9quele eetado. 

Aseint, • conceito social de educaço aignif tea quo, cut-

de a eacola do interasea vocacionais ou interssea espeolais do 

•: qualquer sorte, ela nao aera educativa as nab utilizar eases into-

resses come- bios para a partioipaço em todoe as intersees da so.. 

ciedade • Latin, grego,  ou a profisso do carpinteiro devern aer en-
sinados corn o mesmo espirito do fazer do educando um membro da sua 
atual eooiedade, corn poder e oportunidade para participar em todos 

- as eeus tnterssee. 0 ideal do oultura no seu cornum e.ntido es-

peofrico, at o ideal do "praticalidade" ou "utilttarisnio es igua 

monte errneoe. Cultura ou utj].itariemo aero ideals educativos ---. 
quando as conetituirem proceasos papa unta plena e generosa parttot.. 

. ' pao na vida social. "Cultura", no seu aentido escolatico, lava 

ao isolarnento intolectual, a unta propenso para a contempiaço do 

passado, a unta sorte do antinomia com a vid.a moderna e presente. 

"Utilitariamo", no sent ido vulgar de simple a aquisiQo de uma prof is 
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de 'un tcnica, desoura o alargamento espiritual da vieo do e 

4noando e a ena funço social. Urn e •utro trmo no tern aentido na 

,teirta do educaqo do Dewey, so no forem largaimente occipreendidos 

* uttlisados em tunçao do ideal educativo do "efiôi.encia social 

Alm dia8o, come apontarnos, a eacola, em si meama, serao  

uma agncia desea oontnua transforrnaço soóial quo conotitue 0 pr 

cesso domoortico. Ela nao sara a que sempre fat, uma agnota para 

forneciineato do crenqas,, ideata e cortheclmentos fixoo o herdadoa 

dos exoertencias anteriorea, mas uma agnoia do tnurtto o recona'. 

truço social. Soasim o aeu contedocotncidir corn o contodo da 

sociedade democrtica; aasstm, aó invs do tornar as mudanças so-
dais dificis, ela cxlaborara na prprta reviao social constanto , 

quoe a e seencia da demcrâcia. 
* 

A escola desto jetto no falhara na sui tarefa do levar 

os seus membroa inteiig.encia da atua3. ordem social, que no e ti.. 

gida e estratifteada, inasurna ordem social a que as transforrnaçeo 
econinicas e industriais do mundo a as conuistaa cientcficas, obr 

garn a urna incesSaito e permanente mutaço. 

A rigida sociedade do passado permitia a educaqo do 

sans membros para um pre.'deterrninado status social. 

Ho je, acm uma sootedade fugidia tixaço do qualquer 

8tandard 1  deve'.se exigir - novo ideal educativo. 

Essas consideraçee preciaam a aigni.ficaço e a imprea.. 
cindibilidade dum programa social na organtzaço do curricula. 

MaB, pox' outro lado, a moderna teoria oducativa est coa 

vergida para as necossidadea da oriança, o as suas peouliaridadas. 

A atual peicologia chegon a um conhocirnento mats perfeito da irif an-
ctae a eacola deveprover uambtente adaptado ao seu creecirneno. 

a nfie atual nas at ividadee infant is, a na independnoia inm 
fantil e em urn "anriquectinento do aua experinoia" pox' meio do pro-

. ceases vitais do ensino. 

Tal tendncta tern levado a uma exceselva reverncta do 
intncta. Segundo certaa teorias, e a prprta crtança quo organiza 

--;o curriculs eacolar. 

E iaao juatifioa uma certa oritica, näo do todo dosti'. 
tui.da de fundamento, a easa aodsrna teoria do eduoaço. Con efe Ito, 

a exceestva conaideraço de uma eacola perfeitamente adequada as 

: fb asidadea e aca tnatintoa da tnfzncia, lava muitas vzes a uma 

• .- óonceoo educativa, cuja fraqueza se pode caratertzar pela sua suft  

e desprzo doe interesses intelectuais. 
I T 	 - 
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problerna cia reorganizaçao do curricula na eacola america-

•? 	 aseIrn, o problena, dentro do qual easas diverna tendenoiae se 

.cbooa*. Tdaa elan eo verdadoiras. A crianqa, an auaa necenaida- 

dose on noun inatintos, a atual ordem social, eminenternente diatom-

- 	•dvel, e an aquiaicoes intelectuata da humanidade, so on tr8 fate- 

- 	- roe quo devem sex' conciliados na reorganizaço cia escolae 

urn problerna do ftloaofta do educaço. 9 um problema do 
doncobrix a variante orientadora dee aintema converentee do fir-

can. 

xx 
x 

uando eetudamo&o movimento para a reorganizaço do curri.. 

culo escolar, na Amtrica, nos surpreendomos corn a severidade corn 

qua on autorea julgarn os antigos prograrnas. 

Harold Rugg, da Columbia University (1) inicta tun eatudo a 

bre .- 0 curricubo e o Drama cia Vida Americana, 	dizendo textualft 

monte: 

uma a vez, em urn soulo e n*io do htstrta nacional , 

- 	o curricula escolax' coincidlu corn 9 contede dinrnico cia vida ama- 

ricana. A escola americana ter3 ilft onsencia]mente acad*rnica." 
40 

Ilustrando essa tese, Harold Rugg so detm em tuna anliae 
- 	do- drama amoricano, deade a conquista do continente, a continua vi- 

------tria abre a terra, corn a deavairada expanae para 0 oeste, em que 

o homem probongava a fronte ira do pain, cia a cia, em urna obeeeao 
do campo livre papa sua deacompaesada energia do pioneiro, - at 

a revoluqo industrial quo colheu o pala apenae explorado e conhe-

cido e lhedu, suottaniente, o main aenombrono aparelbarnento de mul 

tiplicaço da frça dominadora do homem, ebevando a urna potncia 

deaconhecida a aua capacidade aceleradora do dssenvolviinento. 
i... - 

a. 	-..  Nos primeiroe dtas donna conuteta, como non ltimos cm- 
quanta anon do connumaço industrial, e enpet&cubo americana 

- 	'eapetacubo de vertigea. 

• 	 Uma iluntraço esolarecodora. 
.7. ..J 

• : 	•- 	(1) Prof. do Pil-osofia do Educaço 	The 26 the Year 
WS. 

 
A.  

Book of the N,S.E, 

'" 
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P 	 As grandea fortunas americanas datam do 1870, 1880. Corns. 
lie Vanderbit yalta. em 1865 0  dez t1es, e an 1877, doiza urna for 

- H  tIMA do i.01 	hee. 
a  

Do 1890 a 1915 on  tituloa e aq
- 
ee das diversas corporaç6ea 

americanaa creaceran de 200 iibee de dolares para 20 bilhee, qie 
repro sentan urn valor do cerca de 100 btlhes, em t pale ouja ritue 
za total estimada em peuco mais do dobro deata soma. 

Conquista da terx'a. indetialismo1 urbanizaço, educaçe 

em massa (niase.eduoatjon), foram as divereos passos do urn sculo do 

desenvolvimento, 

Ito lado desea martha acelerada da naqo, a eco1a so movia 
lentamente e deaajustadwnente. 0 diyrcio entre a esco],a e a soie-
dade sniente nas trs 1timas dcadas, corn as ataques de W. James , 
Dewey, Thor'ndike, Woodwortli, Judd e seus estudoø das lois bio1gicas 

do creacimento infantil, da paicologia e do prpri o currtcuio, e quo 
começou a deaaparecer. 

Quals as razZes por quo no meio febril da vida americana 
a escola guardou urn ritmo to compassado? 

Diz Harold Rugg tue a razo de mats alcance tel. !a tendn 
cia do eapirito anericano para diverciar a educaço da vida prt tioatI1 

A vida americana so expandiu 'em du.as .correntea inteira- 
I;..:.. 

	

	monte dtversaa: uma, a corrente eccnRioa prtioa; outra, academica, 
intelectual, de-outro-mundo, a corrente do educaço e das 1etras 

Domtnado conatantemente polo tenor da tnsegurança econo-
mica, o arnericano tptco, o artifice urbane, o eiapregado do es-
crttrto e o.fazendeiro de hoje, corns a seta ancestral explorador do 
aeste, de b4 urn soulo passado, inpelido por uma incessante e- 

0 amertoano tern aido,atravee da htetoria, urn criador, ax-  
- plorador e- auinulador do coieas e dolaree, un homorn duramente mot.. 

]ioo em quom a meditaço a a ref1exo raramente ttveram uma opprturn 
nidade para desenvolver-es. A vida o continente americans 	go- 
vernada prtmrtamente pela tuesto de ailment.; e a eeoeculaç, a 
generalizaçio tiverarn mini'zsoulo papel flL-rnente do hornem." 

-. 	 - 	- 	 - 	 - 
Tends as seu.e coznços sombra da re1igto e mui.tas vzee 

I'tnanceiz'amente per ela suportada, a eduoaqo tprnou-se uma coisa a' 
parte, dietinta da corrente avasealadora dos negcioe, Come o objew 
tivo religioso deu lugar, pororn, bern cede ao evangeiho da eficiencia 

(1) Quande ne estuda a programa des co1gioe, sobretudo, p. 
de..ee perceber ossa orientaço. 
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o curi'lculo e a vida americana eatreibarsa un POUCO a abia. 

qua 08 aeparava. 	Entretanto 0 pOVS easricano ainda doee ji 	pox' 

mutto teilpo, quo nuas escolas o mae igrejas exprimissem urn idealt3 

ao;eapiritual do qual 	le vagrn1onte sontia aorta necessidade ...,--mas do 

- quo me achava privado ou quo havia perd.do." 

çy 	- Duam outras raZes, igualmente fortes, embora maim uzatoria- 

ii, foram a orientaço acadnaica dos profesaree que eaereveram 	08 

I$.vros eacolaree amex'icanoa e o entrinohoiramento dos eeua autoree e 

tt'voa 1t'08; 	 cliticultaram 

em muito qualquer traneforrnaao dos programaa tradicionata. 

As i1timas trs decada, entretanto, foram o teatro de 

oxtenso movimento reviadonista do antigo programa escolar, pox' tn. 

termdio do comtases ou conseihos nacionais do tcnicos nad divez-ft  

sac mati'tas. Muito longo aorta hietoriar a atividade e os resu1t 

dos dessas revtses, t&laa alas parciais e aarecenem do uxna direo 

ctentfica ou educactonal noc moldes da nova teoria4ie Dewey, 

Thorndike a outx'os estavam lentamente oonetruiride. 

Geralmente, no foram e8sas coznissea constituidas do as-

tudioaos de cuii'rcu1o, isto , do estudiosos das habilidades, into. 
resses a capacidades da criança, ualor.a do ensino (rates of learning) 

dtstribuio pelos gratis escolares, experimentaço e an.lise social. 

Os seus mtodos foram puramento subjetivos e as seua 
mantom, pessoals. Reorganizou..se e currculo pox' acrécimo e elimi.' 

naço. .Novos topicos me acreacentavam, a outros veihos a usados se 

eliminavain. 

Ate 1919, diz Rugg, "no houve quase uti1izaco do mtodoe 

objetivos do investigaqo pox' asses conseihos nactonais." 	- 

.Ei],920, as Comtesee do eetudo obro o curi4aul* do mat-
mtioaa, das iinguas 'olseicas, das 1!nguae modernas e do h&etria 

iançararn mos doemtodoe objetivom do inhveetigaço. 

E, ao lado deesaa ccieisaee lu junta. nacionais, trabaiha-

va a influnoj* doe estudiosos do educaçs qrs a ian tranafarmar en 

: laa ciencia poattiva, per nato do processes sbjetivea do peequieae. 

S.b a lid.rança do Thsrfldike e do outros, o lLtodO quanti" 

• tativo poneta'ou as dolilnios da eduoaa.. ?udo as proourou avaltar , 

• calcular, "medir" pox' note do procesaoe teonicoso 

saee novos rntodos do inveetigaço educaciona], tiverain a 

.prtmeira ap1icaço geral em 1911, corn a Junta pars Eoonomia do Teap, 
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rgani1ada pela Soc tedado I4acional do Eduoaço. Dos seus membroa , 

tri erarn profes8re5 do educaço ou do paico1ogiapedagica, tre 

e ra superintendente 5 0 SC cia re 5, e urn, pro stdento do co1 gte. 

E a economia do tempo mae escolas tot, pela prinaeira vez , 

setudada, lu.z de !ntodoa cintlficos, buscando-se determinar quale 

•e materials eooitrnente mais va1ioao, sna ditrib't o polas st-

rise, e sua organtsaçao, no sentido de meihor satiefazer as neceesi-

dadee vitals dos alunoa. 

Surgiu entgo todo o movmento do mediço na esoola, corn os 

tes ts  em aritmtioa, soietraqo, linguagem e 11gebra, etc., corn as 

• 	estudos comparativos dos prograrnas do estudos e dos livroe escola- 

• 	rea, corn a do termina qo do valor social daa habilidade a e dos c orthe- 

cirnentes escolares polo eatudo e c1ase1.ftoaqo das atividades huma-

nas e, mais tardo, can a cuidado,a determinaço das dire trizea do do-

senvolvimento da .sociedade, das prncipais institutçes c dos proble-

mas da vida contemporanea, dos crttrtos de aprectaQo, etc. 

Depots do 1920, as estudo8 so caract.rizaram por rnuito!!tai•r 

perfeiçao. Em 1921, Thernidike publicon o Teacher's Word Book, re 

sultado de aua investtgaço das 10.000 palavras bsicas- necessrias 

ma eacola elementar. 

Em 1925 f ci possivel organizar urna 1Ita do estudos obje-

tivos, sabre os quata so pretendeu basear o. conted.o do urn curso de 
inatemt tea em uma jwiior-highechoo1. Grandes progressos so fize. 
ran no campo dos estudos soctais. - 

Os dhinquritos  esco]a re&' (school survey) tambm apare-
• ceram, auxiliando as inveatigaces, para urna reconstruço eientfi-
ca do currioulo. 

-- g at thaiso organizaraza rocentomente as comissé s e os 
Bureaux de Inveettgaçes sbx'e o Curt4oulo, quo eato am plene fun-
cionaxnento e cujo trabaiho vir&, afinal operar a reorganizaço 

cient!ftca dos programas escolares. Ci) 

• 	 A influencia oomeça a so exercep mae esoolas publicass 
Z as sistemas esco3ares doe cidadee qU9 •sto a experimentar as pro-

organizados, segundo a nova orientaço. 
Dua' tondncjas se chocam me see movimento do recenstru. 

- 	 a 	
e

a 
--- .qao do ourriculo eacolar: a prirneira poe a aua ntase na preservaqao 

(1) Bureau of ReSearch of N.E. Ass.; Bureau of Curz'1u10 
V 	?080arch, Col. University; etc. 
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- 	trbuico do pa8sado; a outi'a ivatte aate especta1nente no de 

: 

	

	06b!1nto do novae proaeoaoi e novos elenentos, a oata do urn verda.' 

dèl.ro currculo eocial. 

Os lideres do prtmeiro movtnento so 08 dtvereos buraux 

- do &nv.atigace8 ebre o currtculo e a Sootodade Nactonal do Educaço, 

-: 	 qulnze anos procede a uma ana],iee gigante sea dos milharos do 
.• £j. 	- 

cureos do eatudos amortcanos, ta;ulando-os, ex'itioando-ce, etc. 

A outra eacola devota sua aneria em descobrir as nccos 

stdades sociais e em basear o curreu10 abre os chadoo dossa invee.. 

tigaço. Salielztaa premissa do que a conatruço do currtculo dove 

consitix' eaaoncia.mente na analise da vida americana, sem dosprezar 

o outro assoecto, quo a criança, corn suas habtlidadcs, suas necessi -

dadea e seus intorssea do uina personalidado em eresc.mento. Egaa os-

cola no erê   na poasibilidade da conatruço dO ourreu10 por melo do 
eliminaçao e acrsciio no atual. Ela procura investiar os materta4z 

- 	 itecessrioa, isto a. as habilidades, os fatos, os problernaa, as ins- 
tituiqea, as generalizaçes o Os conceitos precisos para a cnpreen.. 

so da vida contempornea; atuda a d*strihuiqo daso m:terial pelos 

raus escolares; as princIpals dificuldades do aorender, apuradas , 

obotivamente, por meio das percentagena do rros, etc., e faz uma 
V anhtse (job-analysea) das vocaçe$ e prof18ae8. 

Tase relevo no aspocto objetivo da  educaçao corre 0 na-

cc do vbx' a sex' o Qonto vu1nervel do grande movLmento educativo ama- 
: 	

V 	 rtcno. 
1;: '.•-;-;:- 	 - 	 - 

inevitavel o extremo neases moment os do transiçao. .Muiu. 

- tos estudiosos esto dominados pela crença do quo somonte os fatos , 

princlpiOa e motivos qua pude ran sex' imedlatenente o gez'alzuonte uti-
:-.• 	-. 	 a 

tzadoa por urna considerave]. -porao de povo, devem ser ensinados na 

escola 

- -  

 Contra essa viso zneca
a
nica do curroulo, devemoe aeon- -- - 	 *  

fltuar quo, se a cienola pode determinar as rnat
a
erias do. educiço, a 

ftna1idade e os objet ivos dela serasaempre. objeto do uma larga art- 
.0  entaço filos.ftaa o social. Oa.. proceesoedepeeq.ilsa ao pesooáis, 

cniativos, individuai,— matrta do Tjulamento edo profunda visao 

vida social, 0 eetudo objetivo da 	Leai5eaera o izistruaento 
e o ma tei'3l - ara easa obra do peniamento &e Wraitimajustar e 

.'Yescola e o seu progx'ama a eooiedade.tIal.V. 	- 
- 	 -...- 	. 	 - 	 V 

__ 	
V 
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A ESCOLA "PLATOON" 

Cheguet a Detroit no dta 20 de outubro, a tim de ostudar 

a organ1aço escolar "platoon 1'. 

Tendo aldo Detroit tuna cidade quo se desenvolveu corn in-* 

crivel% rapidez rios .1timoa 25 anos, encontrox..se, no curso desse 

deenVo1Vimento, corn prob1ema do tda ordem quo forani resolvidoi 

luz das mats adiantdas coi4stas modernas. 

C seu eletema do eduoaço reputado urn dos mats progre, 

natstae e do mats re,uirttada orantzaqo cienttfica* 

o sttema "piatooi" tot at instalado óficialinente h 10 

ancs e so nos i1ttmos aries comeqa a ser usado por outrs c4.dades. 

E380 eisema pretends ser a mAts completa e mats efic 
• 	

• ente tentativa do oranizaqo da escola 1ementar, em vista de sa 

• 

	

	tistazer as uzodernas exigcias do p:ro.rarna quo aatual ordemde 

cota e o atual deaenvolvtmento pedaggico, exigem. 

L primetra vista, parece quo ) sistema rio tenta seno 

urna organizaço mate econmioa, no centido comercial da palavra,is 

to , uma ap1icaço naisefiotente do edtfoio e do ,trabalho do 

profeeaor. Estudado, poi4m 0  4 0 perto, verifica-so que a3.m deesa 
; --• 	 A 

vantagem, - ofer'eae tambem 	grau superior de efictenctk educativa. 

Na minha eatadia em Detroit visitet a Eacola Brady , 

la esoola platoon etanda4, com 18 seqes do 40  alunos, 

Em esancta,aeecola platoon uma escola elementar 

que tuzciona airnuitar;eamedte em dote grupoe, eondo miriatrado, em 

deterrntnado tempo, ansiab-dab matrta5 fundamentaia do curso ole-

mnentar a mi d1es, enquantào outro so ocupa corn as matrias ospe 

elate. 

'ara canpreendexnoe, pori, ease tipo do escola quo a 
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ôngenteidade2emerioana criou, neceesarto determonoe un inatan-

te no que se pode chamar a moderna evoluçao da escola primarla. 

Eusa evo1uço • recente movimento tue conta POUCO 

mais do CODa anc3, mae dases cern ultimoe anos, inicos quo, efetiv 

- monte, criaram e, desenvolvqpajn a idia do educaço popular pela es 

cola e dentro doe quala tarnbrn se orion e desenvolveu a moderna ci 

vflizaco coin tudo o quefaz to dlninica e to mudve1. 

Durante eseetempo a escola progredlu do ima tentati, 

va incidental do cux'so de leitura e escrita, do funcionainanto inter 

niltente, sem finalidade educacional e sam organizao regular, - 

ate vlr a ser a male importante agncia da civl1izaço moderna, corn 

urn programa ultra.'ainbicioso de educa'o, para cujo 3uatento uina na- 

como a Amrloa favorece can 2 bi].hes de dlares anualmente. 

Essa evo1uço pode ser resuinida na transfortiaqo do 

ou orc:raina, dos seus mt.doe do engino e dos seus objetvos ou 

finalidadea. 

0 seu pro rarna sofreu a seguinte a1terao no decor-

r r dos ltimos anos; 

Antes do 1860 

Lox' 

Eacx'ever 

Instrurnentos Aritmtica 

Ortograf Ia 
Lingluagem 

Do 1860 a 1890 0  acrescentaarn-se: 

Litepatupa 

Ge ograf Ia 

Matrias ; Riatria. 

Educao ovica 

Histria Natural 

'Peicologla e Rigione 

Depois do 3.890, acreacentaram-se, enfim: 
Misiea 

Arta 
Drama 

Expreaso 	S&1e • jogos 

• Arte o Jdanuais 

Artea DanatIcas 
• Jardin gem 

•1 

i: 
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Os mtodoa de enatnoevolveram da simplos memorizaqo de 

11.VI18O escolares, a uma can1eta ctrtcta baseada no estudo da psi. 

cologia e no eatud.a da crianqa prpr1amente. Ao mesmo tempo, o a 
largamento do programa tornou as reaponsabi].idadea do professor e 
tra ordinr tame nte pe sadas, sendo-ihe na Ce esarto c onbo ce r as 18 ma-
tjjas que constituem 0 atual ourrlcu].o. 

Os objetivoa da educaço tambm mudaram. Frirneiro,00mo 

dtz Cubberley, o centro de gravidade passou da matria a ensinar 
'para a criança a ser ensinada, 

"0 fIn cia esoola nio s$mente saber, ma-s saber enquan. 
to iti1; no &nente disciplina mental, was disciplina cia vida t-
da; no wna cabea cheia do fatos, mae ana cabeça ahela do idias; 
no regras de procedimento aprendidas, was a habilidade do se con-
duzir corretamente; no coni-iecimento das aatriaa ue constituent 
educaço civica, mae capacidade do penear sabre as juestos cvicás; 

no tanto um eructito quanto urn produto bo;..seducado. 

A escola, em reso, deixoude ser a casa onde so es-

tudavam aiguns assuntos espectais, quo so dizia preoaravam para a 
vida, para ser o "lugar onde crtanças Xjvem e d1.riarnente ao po 

tas em contato cow as reats experincias induatrais e sociais,da 

comunidade e cia vida, experinoias qué -aseduoam e.a±rnam para 03 

mats arduos problernas cia existencia adulta c'ue as espera". 

0 siatema escolar platoon so deatina a satifazer 

see atuais requeriinentca da escola rnoderna. - aaotndo urna forma 
moderna e mats flex!vel do organizaço da eacola elementar e cone 
truindo edificios iue aearn especialmente ad.aptados ace fins dessa 
nova organizaqo. 

Os fundadores do atatema, em Detrott, dizem quo, ape-
zar de reconhecida essa complete evoluço da escola elementar,que 
apontamoi brevemente, as adininietraqes pensam poder eatisfazer 
as atuais necessidades da escola atravs do uzna organizaço e do 

conetruçes que serviram e ao destinararn is eacolaa do h4 70 anos 

passados. 
1 

Cca a canpiexidade do atual programa eoom a necessi-w 

dads de socializaço da eeola, a antiga organizaço, como os an-

tigos edifcios construidos nas bases diversas cia educao de tee, 

poe ati4s, no permitem new twia distrthuiçio oquilibrada e harnt.0 

nba das mathtas, new a &ifaee adequada qi se iwpe nos aspectos 

soctats da educaço. 
0 sistema platoon s  corn o sou tipo especial de organiz 

gio e do construço escoar,procura satisfazer as necossidades de 
urn currlculo moderuo, e do sua realizaçao equilibrada e efetiva. 
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PLANO DE OGANIzAçKO 

0 dia esoolar ep  do sets horas, em duas eess&e do trts 
horas:aa81s30, as 11 ha., 30 da mauh, e das 12 ha., 7, 0 s 
3 	O da tarde. 

Os alunos 8g0 divididoe em dote grupos Cu "platoons". 

o nurrIculo dividido em: 

i) Matrias fundamentais (Cu Iiorne.uroom-subjeots), isto s. 
ieitura, escrita, ortograf Ia, aritnittca e kngua, as tradicio 
nate tree RR; 

2) rnatrias eapeciais,iato as demais matrias que. mom 
dernamente enriuecem o curricula: arte, rncica, desenho, trabaiho 
manual, ciencia, etc. 

Erl4uanto urn dos gru,os ect ostudando as matrlas funda.. 
mentais(home-room..subjeCts), ao outro est condo ministrado o end 
no da mat4rias espectais (special subjects). 

De sorts flus metade doa alunos so acha nas salascomuns. 
de atzla (home-rooms), ao mesmo tempo em quo a outra metade se acha 
nas salas especials. 

0 dia eccolar dividido em quatro porlodos de 90 minu 
tos'para a entno das matrIas fundamentals e 12 periodos de 30 

/ 

minutos para 0 dos materias especiaic. 
/ 

Urn aluno do cada grupo tern, dirlamente, dots perlodos 
V 	do 90 minutos corn o professor das matrias fundamentals e 6 perf.o 

/ dos do 30 tninutos corn os profecaree dos matrias espociaie. D. 
I to mocto, a a].uno tern hora o mela pela manhg e hora e meta péla tar 

.de, do estudo com urn s professor, a quern compete ensi.nar aquelas 
/ matrias bs1cag e a1m 4lsso eseroer a influ*ncja pessoal e mater 
nalquo aé eupe a escola deve tct'necexneasa eriodo do vida do 
crianqa; e tern ainda 6outz'osperiodoa corn OS profeesreeeepeciajs 
do desenho, milsica, art., etc. 

1 , 	
0 nmero de eajas do aulas depends do nGmero (le classes 

I! u'1e .alunos.So, par exemplo, a escóla tern 21i. ólasaea, ito 
/6o alunos, ela dove ter'dôie platoons, do 180 alunosbada urn. 

f : / 	Into requer 12 ealas ordinriaa do aulas (hcme-rooaa)papa 

• 7 	oprimeiro grupo de 180 alunos; e a distrtbuiço doe restantee;480, 

/ am salas espeotata, pelas seguintea atividadee: auditrio, gtmleio, 
/ \msica, arte, literatura, biblioteca, oinoIa, geografia, recreio 

artea manuals, 

/ 	 A dlstribui o do un dia do trabaiho pode ser mats fai1.u. 
1 11flnente sompreendida, as a dormos grfioamentes 
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Platoon X 
	

Platoon Y 

$ ha. 30 8 he.30 	s  9 hs. Sal.a eseoã.1 

is 	Sa].ae ordinrias de d~'u 14, 9 hs.s  9 hs.30. Sala especial 

10 he. 9 hs.30 as 10 hs.Sala especial 

10 he.Sala especia1(l0hs. 	1011s3 

s Bala especial(10hs,30 aITh ) 	Salas ord.tnz'ias 

3.lhs.30.Sala asp. (11 hs. 	13.ha3(! ) 

DESCANSO 

T A R DE 

T 12 he. 30 	 1 12 he.30 a ],h.Sala especial 

as Salas ordi.riarias 	 1 h. a lh.30  .Sala esoecia]. 

2 he. 	 1 11.30 as 2hs.Sala esecia1 

2hs.Sala esecial 2hs.s 2hs.30 

s- Sala especial 2hs.30.s 311s 	Sala ordinria 

31i3, 305ala especial 3hs.s 3hs,3 

Urn programa tico, por exemplo, do 32  grau, pods ser as-

elm' detalhado: 

Sala especial 

10 ha.as 10 hs.30  Biblioteca 

10 h3 .30  s liha. Audttrio 
11 he. as U',.hs..30 Jogo 

Sala ordinaria 

8 ha. 30 s 9h.Leitura 

• 9 he.a8 9hs.30 Ar11ntiCa 
9 he.30 s- '9 hs.50 Ortografia 

• 	9 he,50 is 10 hs e Descanso 

T A R D 

- 	 Sala ordinaria 

12 lis,30 as lh. Letture. 
- 	 . 

1 he as 1 h.30.Ortografia 
1 h.30 a I h.50 Arttrntica 

i h.30  as 3. 11.50 Lettura 

.r. ; - 	 - 	 3. Ii.50  as 2hs. DeScansO 

.., 

••; 	'' 

Sa.la especial 

2 he. a3  2 he. 30 Literatura 

2 ha.30  is  3 he. Gjnaio 

3 ha.s  3 he.30 Ctncia 
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Conto 55 ye, o piano procura roalinar a ideal do urn progr 

ma Oanpleto, can econania do ealas,porque a escola funciona em 
dots grupos e corn oconomia de tempo, porque cada professor traba-
iha urn dia completo. 

A ituaço a a 3eguinte. Urna cidade como Detroit so en-

oontrou. em fags do problema do 9#bstituir a sua veiha e COflVeflCiOi. 

nal escola de nn professor e irnia eala (imaginomos 0 ti?O mats pri-

mitivo), por urna escola corn salaa de au].as pax'a as matrias comuns 
e para vrias disciplinas especiaia quo exigem apareihamento espe-
cial e corn diverso8 ørofeaa&res, a fim do ministrar as diversos e 
variados ensinos do tnna escola moderna. A soluço ordinria seria 
a construço do edifcio ccii o nmero do salas precisas e a nomea-
ço dos professores necessrios. 0 prograrna distribuiria as rnat-

rias do cada dia e seria fatal quo cada professor daee somente as 
aulas do suas ntatrias, retirando.'se a seguir. As salas do aulas 

funcionartarn intermitentemerite. Haveria pro julio dos,  dois lados. 

0 sisterna platoon resolveu engenhosarnente c problema 

corn o sistema duplo de.. organizaço a ao mesmo tempo fveiu a prover 
vrios outros meihoramentos no prprio campo 

0RGAIZ4çK0 DO ENSINO 7 

Canento, can aigmns palavras, .0 modo por quo a Escola 
Platoon preonebe as sets pontos cardeata da escola árIerlcana: 

I. Os fundarnentos..- As matrias bstcas doensinc pri 

mario, bstcas porque elal conatituem. Os 1nstrwnentospara a aço 
intéleotual, so enainacae por um so professor e na mesma sala, 
durante.-tros horas por dia. 

• 	.: 	 Isto, ao mesmopasso que assea a if lueia peesoal 

• T 	e permanents quo a esoola .tradtoional exerce, permits 	a mono 
tonia e a fadiga, n.m sempre ausentes do profeas, i' ou 'do aluno,t 

• rth durante trs horas irni z'epouao, dertvandoee a afi'ivdade do.' 
lee para outro trabaiho, 0 rea'.Aitado i mn entusao e . inter 

se novos neasas ealas de classe onde so estudam Øffun4m' ntoe 4 
educaço. No £ diapens&vel diner, ainda, q essa divk.so pe14 

to a espectalizaço do professor em aritmttca,orograia a lot-
tura. 0 trabaTho do ca3igrafia, tue pode exigir oitio eepecij 

iteta, poda aer dado polo profees,r do deacanso 

• 	(1) Cada professD r trabaiha 5 horas. A Bexta 1o'a e preenCht 
da por um outrO professor chamado, de deacanqo (heelif teacber) 
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Sbio uso das horaa do lazer. 

Sala do Mi'isica 	Cada criariça tern dais perodoe do 30 

minutos par semana nesa sa].a decorada e apareihada especialinente 

para miaicao 9 preciSo ouvir as criançae cantarem ou v-laa a 

virern niisica all para se coinproenderem as vantagens d.ease enaiflo 

pox' um eapecialista, nesse anbtente especial. 0 trabalho da 
sale 

do msica se faz em estretta oolaboraço corn a do auditrio. 

0 atu4 	a sala para trabaiho artstiCo. Tive a 

feliz oportunidada de visitar o apreciar o trabaiho artlstico das 

escolas prixnrtaS do 2aris. Urn intersse muito natural me leva 

sere a determe em Jgce  de t&la tentativa artistica inrantil,al' 

gumas das quaia me parecem singularuiente inspiradoras. 

Na Expostqo de Artes Decorativas, em Paris, visitet salas 

do trabaihos infantis do vrios povoa da uropa. 

Amrica pode, entretanto, estar orguihosa dos apareiharnen 

toe esoeclais para imi studio infantil, corn iue ela data as suas 
escolas. Isto, pox' f&rça, eririuece a atiiiidade escolar e exerce/ 

sobretudo, polo ensino inteligente da apreciaço dabeleza, urna a - 

co civi].izadora quo nunca poderenioa medir cox!tpletaente. 

Dentro dessa ainbiente e preciso assistir lio de um ds 
sea eapecialistas americanos em arte ou nisica, paz'a vex' tudo qua 
ele a cons troem em me ia hora do traba].ho • Lembro-me de urna aula de 

• niisiea, em ta escola do New-York. 0 professor, ccci suas quinze 
crianças, uma vitrola e urn çaadro eapanhol da Madàna coin o Menino. 

Durante meia hora eases meninos centaram a \pintura corn 
uma misica to sentida e to sria, quo no me esqüeço dos nianen-
tos do peal emoço quo me deu essa classe do enaino prirnrio, 

a) A sala_dliteratura 	a sala destinada a deenvo1- 
vex' a apriciaço literria e a fortalocer eaue poder4riativo in-
fantil de quo tanto falainos. Aqui se contarn htatorias, so Leeni 
livros, so recitam versos, o representam.se comdias e dramas, etc. 

Sern nenhurn encaréc.imento, a contribuiço da crianqa ame-
ricana, 	exatamente talves pox'que a oportunidade l 	maia fa. 
cilitada, 	a aua contribuiçp nease cam'o do attvildade artsti- 
ca a eitraordiariamente' aenavel. 	 . 

..:.. 

III. 	Saude
•

.. 	 ,... 

a) Ginato 	0 ginaio tern oapaoidado páza oltenta cri* 
anas pox' hora, Q quo lhe d.a uma capacidade diria para 960 cr1- 
ançae. Tern vr1os proteas6ree, do acrdo corn o tamanho da escola. 
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•v 	, 	 : 

Al 	 realizam todo9 Os exercotos, jogoe e danças aconseihados em so  

eduoaçO das crianc4a. 	 - 

b): Recreto 	A1m da meta hora do trabal do saide, 

programa d4termifl4Lmeia hora do jogo ao ar livre Geralmente , 

as oampo do recretO esil no teto do editcio. 

L 	 IV...' Sootaltzao 	atividades oscolare!.. 

A e4ucaço americana lnetete eapecialinmflto nesse ponto, 

a i'im do 3a114r- a escola do tda arifiOia1tdade e segregaço. 

a) Auditorium - 0 audttro tern um pap.]. salieflte den-

tro dsse objetivo e o sistema p1 uina oportunidade 

especial para o aou uso conatante. Primeiro, o auditrio exerce 

una aço mais vital, porque no so aeha revestido da atmoafera do 

sala de aula; segundo, as atividades t&n f. tualtuer coisa ue d 

as crtanas urn sentido do rosponsabtlidade e do conacienCia soci. 

- 	 a]. que outros trabaihos ro conseuem fctliente oferecer. 

Os fundadores do sistema platoon pagan ordenados esee 

ate -aoa professorea do audit,orio e cada c*i&na tuaso diariamente 

vem ace oxerccios at miniatrados, que so.smais variadcs  possL 

vets. 

No auditrio, enema-se sazde1 us-nobre das lioras do 

laser, carter, direço voccional, civismo,etce 

um capitulo no4o qua as abre ara a educao elemeriS 

tar • E func tona no so 0 omó. poder soc la? izdor, -mae tambm corno 

ixn poder unificador e intógx'ador do tad.a a atividade escolar. 

Nngurn podei4 dizer, afirina o Dr4 Spain, at onde po 

• dera sor empregado na educQo infantil ateiovo sa]o do enaino. 

	

V 	 4oacionat! 	As \aas de trabaiho rn, 

nual, do- -cósttura e do co ZXthL, conetituem Os 4oprtamentos onde as 
S 

prove aoa elémentos do enBino vocacional utet a instruçao prina. 

na. 	I 	 •j 	 \ 	\ - 
seu fwicion onto obedece ao meam p10 geral, ape. 

- • 	mae corn a dtferença do 	cada sala oontm 1gareeara 20 alu. 

nos, on veo do 40. .. 	 \ 

. Ci;nciali-I A sala de cinoia e eapeótaente a 

parelhada j,ara o ensino d h1stnia natural e do geografl. 
--i 	- 	 \\ 

	

• 	 - 	• 	].a tern henlrio e a$rio  e outros deta1hea qua pr, 

	

- . 	vm imz ostudo do naturez*\, rea1nente eficiente. 

/ VII 	£tividsde* especiaie 	Biblioteca - A (escola 

platoon - mantm uma bib]totØ\oa tue esta a cargo do un profesa r 

-( 	
(• 	- 
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bib1iotecri0. Urno classo sempxe so oha. nossa $313 oproiidoiido 

* cousultar ltvros, tnondo gsto pela leitura, VCUdO livros il us  

t3d0S, %tC: it urna otthr3 nid*do do oscola patoofl quO me Parl 

con surpreondendemente feliz* 

agT8d3VO1 vor come poqu0n3S criolicas so deloitain 

corn 053* hors do bibliotec*. 

RefCit6rio . As esco1 platoon t6m t&(las urn serv 

cc rpidO e coonmico do lunch. 
I 	 S 

Cli.nica - Urn niodico a urns enfernietra atcndoni di3-

ri&icute US ascola a qualqaor cmoriuoia, oo niosnio tempo quo ex 

corn 1ar3 vigiiancia s3bre as condiços  serais dO S3UdL3. 

CCCLUSZ0 

Istive poz ucia tarcie iiiteira em ui dOss39 escO-. 

las do Detoit, a Brady School. 

A escola Brodi 9 urns escol3 stnIi'd do 24 seç6es 

o 960 alunos. Posso clizor, depois d*3s33 visits, COmO fLuxiOma 3s 
so sistoinS. Conversoi corn os profoss&rCs o corn Os a1u.os C, p3O 

ce-mo, obtive X,es08t 1fl 3 U3 objeç5Os quo ocor'C a tc1a Gelite qU3ii 

do estuda es ornizçot 

12) quo dove hover desordom o confusLio e quo p60 

crianQoS debaixo do urn sistoma do precisO e mudonca)fatic3rLtC3 

22) quo a excessivs especislizacaO dos asi.uitos r 

ttra 3 UUICISdO jucU.sponsavol 00 CISO prirno'ioi 

4 

., 

- 	32) quo os prOfOSSOrOS SO devem qu.Oi$3r do 0800830 

do tablhO. 

Não sai qusuto priiueira objego 0 quo so podoria 

fazer entre n6s. Sot quo em Brady School vi 960 crisucas iaudsrem 

so me smo tompO do $313 do au1s enF urns ip ordom a em Urns ridcz, quo 

cram aponas ument$d3S polo visvOl coutentomentO Cun quo 38 On. 

aUaS arealizavam. 

• 	Era urn CLtc011tO p3ss3r Onti"C Os difereutos GrupOS 

• o em resposta mthha pergunta ouvirt 

- N6s soutos. a c 13080 22, torceiro B a vimos do 

als comuni do =10 e vOflioB para a asia do musics. 

- i68 vomnos p*rs 0 ginsiO. 

- Ns, pars 0 audtonit. 

As pequeninas cniancas estavani Oi'U1hOSaS (108830 
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espocialiZacoes quo ihos proci3 d0v3B1 nOV3 jmport3llCia 	ua 08— 

- cola. Era vialvel 08S3 iniprossilo quo nio s6 as fazia estini3i Inais 

a eacola, coino t.smb6m procccier coin mais riGor para Lier000r 3 coufi 

- 
óQ3 quo a orgsnizaQao ihes dava. 

A cr3nc3 eric3n3 eraordn •iente sensIvel a 

qualquCr prova doss3, ordem quo Thea v3lorizo a coiitribuicão iii-

vidu3l. DC outro modo p1ic&D, ":pé't9 C1LrI±I r1açs:l1 
Um • a 12 anos, a so revezarem cm 24 Uforentes salas, c1ntro do 

perlodo do 6 minutos, scm urn s6 inciclente ou engano? 

A scunc1ã objeco, cUzcm.ine o Dr, Sp3ifl 0 3 1irtor3 

cls CSCO13 qUO visitci, mio ser objoção verdaCiT3. 0 aluno esti - 

180 minutOs pOr dia COIII UIilS SO profossora quo ccerc0 t3cia a influ 

rLci3 nitrua1 e- wii±'icadora quo so ihos rcqLor. C per!odo passa 

do CIa SU3 $US5U0i31 tolvez, autos enriquoca eSta açao pcssoal,tor 

naudo Mellos COI12tUtC i BiOilOLOUi3 QU 3 23CU3 do uri s6 riestre. 

A terceira objebo no americana. Coda professor 

t1a1ia 5 horas choas por caa; ha professares sUpleLentares pa- 

ra a 6 hora. 
li.um inqu6ito procodiclo a respeito, uo do nnLero 0-0 

horas do trabaiho, mas do sor, no sistenia 1atooii, o trobaTho ntais 

opressivo, 639,15 
dos professr0S responderani quo o era menos do quo 

.t 	.1. 	. no SJ.SLSCin.) U.a(U.U.-.kO. 


