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Pre fá cio

u i to opor tu na foi a de ci são do Con se lho Edi to ri al
do Se na do Fe de ral de tra zer à luz este es tu do so bre a edu ca ção no Impé rio, 
in ti tu la do O Ensi no Pú bli co, es cri to por Antô nio de Alme i da Oli ve i ra 
(1843-1887). Tra di ci o nal men te, a ques tão da edu ca ção no Impé rio tem
sido vis ta do ân gu lo da eli te, com seus co lé gi os sun tu o sos e cor po do cen te
es co lhi do a dedo. No en tan to, fal tam sem pre in for ma ções so bre o en si no
das mas sas, e com mu i to boa ra zão, pois esse era que ine xis ten te.
Este es tu do co bre uma área ca ren te de ma i o res in for ma ções, es pe ci al men te
tão de ta lha das quan to o au tor as apre sen ta.

Nes te seu li vro, o ma ra nhen se Antô nio Oli ve i ra abre uma
janela por meio da qual vis lum bra-se o ce ná rio da edu ca ção pú bli ca bra -
si le i ra no sé cu lo XIX. Nele o au tor de ba te uma sé rie de pro ble mas do
ensino, faz acu sa ções ao Go ver no do Impé rio, aos po lí ti cos, à Igre ja, e
pro põe so lu ções para os pro ble mas da edu ca ção na ci o nal. Ca u sa es pan to
quão si mi la res aos de hoje eram os pro ble mas de en tão. Fica a im pres são 
de ter o Bra sil, em mu i tos as pec tos, per ma ne ci do qua se que es tá ti co duran te
es ses úl ti mos 127 anos, e não ape nas na área da edu ca ção.

Antô nio Oli ve i ra es ta va emi nen te men te ha bi li ta do a es cre ver
so bre o as sun to do en si no pú bli co. De di ca ra gran de par te de sua vida à
educação na Pro vín cia do Ma ra nhão, na Cor te e mais tar de na Pro víncia



de Santa Ca ta ri na, da qual foi pre si den te de 1878 a 1880, as sim informa 
Sa cra men to Bla ke, em seu Di ci o ná rio Bi bli o grá fi co Bra si le i ro.

Com o au xí lio de ami gos, Oli ve i ra cri a ra no Ma ra nhão uma
es co la no tur na para adul tos, cha ma da Onze de Agos to. Em se gui da,
com o apo io de ou tros ami gos fun da ra ain da uma bi bli o te ca pú bli ca em
São Luís, com o as tro nô mi co nú me ro – para a épo ca – de cin co mil vo -
lu mes, a qual ele pes so al men te fi nan ci ou até a dé ca da de 1880. Sua luta 
in cluía a cri a ção de bi bli o te cas em todo o país, es pe ci al men te nas fa cul dades,
que nem sem pre as pos su íam, fal tan do-lhes tam bém la bo ra tó ri os es pe ci a -
li za dos.

For ma do na Fa cul da de de Di re i to do Re ci fe, onde co lou grau
em 1866, o au tor mi li tou como ad vo ga do, jor na lis ta, edu ca dor, de pu ta do 
ge ral e pre si den te pro vin ci al. Sua gran de pa i xão era pro mo ver a edu ca -
ção bá si ca de todo o povo bra si le i ro, e não ape nas da eli te, pois afir ma va
ele que só des sa ma ne i ra o país al can ça ria o pro gres so. “De nada vale
uma gran de he ran ça no meio de uma so ci e da de ig no ran te, cor rom pi da e
atra sa da”, afir ma va ele.

Na es co la no tur na Onze de Agos to, Oli ve i ra pro nun ci ou
várias con fe rên ci as so bre edu ca ção, tra ba lhos es ses pu bli ca dos em 1871,
com os tí tu los de “A ne ces si da de da ins tru ção”, “A ins tru ção e a ig no -
rân cia”, “A so ci e da de e o prin cí pio da as so ci a ção”  e “Dis cur so so bre a
edu ca ção fe mi ni na”. Sua po si ção em prol da edu ca ção fe mi ni na é ex pres -
sa em ter mos ain da hoje uti li za dos pe los de fen so res des sa mes ma ca u sa,
ex ce to por al guns la i vos ma chis tas, de ho mem do sé cu lo XIX – quan do
o va rão era vis to como o úni co “pos su i dor da ra zão” e a mu lher vis ta
ape nas como a “se nho ra do amor”. Mes mo as sim, Oli ve i ra via na mu -
lher a ha bi li da de de apren der tan to quan to o ho mem e de ser a mes tra
ide al para le ci o nar nas es co las pú bli cas por ele pro pos tas, onde se ria uti li -
za da a pe da go gia do amor de Pes ta loz zi, em opo si ção à pe da go gia da
bru ta li da de e da vi o lên cia, en tão ado ta da no país. O mé to do de en si no
da que la épo ca – se é que aqui lo po de ria ser cha ma do de mé to do – res pal -
da va-se no adá gio de que “só se sabe bem o que se apren de di fi cil men te”.
Daí, afirmava Oli ve i ra, o con ce i to ado ta do por to dos era que “os mes tres
mais cru éis são os me lho res”. Esses en tão mi nis tra vam o en si no por meio 
de tremen das sur ras de pal ma tó ria e de ou tros mé to dos de hu mi lha ção dos
alunos me nos in te li gen tes, ou re lap sos.

14 A. de Alme i da Oliveira 



So bre a vi o lên cia nas es co las, o es cri tor ma ra nhen se Alu í sio
Aze ve do, em 1883, pu bli cou uma des cri ção de um cer to pro fes sor tí pi co
da épo ca – tal vez um tan to ca ri ca to, su ge re Je an-Yves Mèrri em –, mas
que vale a pena re lem brar:

“Um tal Antô nio Pi res, ho mem gros se i ro, ba tia nas cri an ças
por gos to, por há bi to de ofí cio. Na aula só fa la  a ber rar, como se di ri gis se 
uma bo i a da. Ti nha as mãos gros sas, a voz ás pe ra, a ca ta du ra sel va gem;
e quan do me tia por den tro um pou co mais de vi nha, fi ca va pior. To dos
os pe que nos da aula ti nham bir ra no Pi res. Nele en xer ga vam o carras -
co, o ti ra no, o ini mi go e não o mes tre; mas vis to que qual quer mani fes -
ta ção de an ti pa tia re dun da va fa tal men te em cas ti go, as po bres crian ças
fin gi am-se sa tis fe i tas; riam mu i to quan do o be ber rão di zia alguma cha la ça,
e afi nal, co i ta das!, iam se ha bi tu an do ao ser vi lis mo e à men ti ra! Os pais
ig no ran tes, vi ci a dos pe los cos tu mes bár ba ros do Bra sil, atro fiados pelo há bi to 
de li dar com es cra vos, en ten di am que aque le ani mal era o úni co pro fes sor 
ca paz de ‘en di re i tar os fi lhos’. Elo gi a vam-lhe a ris pi dez e re co men da -
vam-lhe que ‘não pas sas se a mão pela ca be ça dos ra pa zes’ e que, quan do 
fos se pre ci so, ‘do bras se por con ta de les a dose de bo los’.”

Se ria a des cri ção aci ma re al men te uma dis tor ção da re a li da de? 
Com pa ran do-se a des cri ção aci ma com a do pro fes sor em Me mó ri as de 
um Sar gen to de Mi lí ci as, de Ma nu el Antô nio de Alme i da, cons ta -
ta-se que as duas são mu i to pa re ci das.

Oli ve i ra era tam bém um de fen sor da co-edu ca ção, que ele cor -
re ta men te ima gi na va mu i to pou cos no Bra sil ace i ta ri am. Daí o gran de
es cân da lo das pri me i ras es co las co-edu ca ci o na is pro tes tan tes, “como a es co la
do Re ve ren do Cham ber la i ne, em São Pa u lo”, ci ta da por Oli ve i ra. Des de 
seu iní cio, a es co la de Cham ber la i ne fora co-edu ca ci o nal, com uma cli en te la
de cri an ças de rua. Essa es co la hoje cha ma-se Uni ver si da de Pres bi te ri a na
Macken zie.

Ho mem de mu i tas idéi as, o au tor pu bli cou em 1878 uma
cha ma da Car ta aos la vra do res do Ma ra nhão. Era um li vre to de 65
pá gi nas, dis tri bu í do gra tu i ta men te por toda aque la Pro vín cia. Nele
Oli ve i ra pre di ca va as van ta gens da cul tu ra agrí co la in ten si va, tem pos de po is
ado ta da no Ma ra nhão. Escre veu tam bém obras de ju ris pru dên cia: Assi na -
ção em dez dias (1878) e Res ti tu i ção in in te grum (1884). Pu bli cou
ain da, em 1879, “Ação de ce nal no foro co mer ci al e ci vil”, na Re vis ta

 O Ensi no Público 15



de Ju ris pru dên cia do Rio de Ja ne i ro, sen do este ar ti go sub se qüen te -
men te re e di ta do, em 1883. No ano de sua mor te (1887) veio à luz A
lei das exe cu ções, tam bém de sua pena, de i xan do ain da um ou tro
tra ba lho de ju ris pru dên cia, in ti tu la do A Pres cri ção, pu bli ca do pos tu -
ma men te em 1896. Afir ma Cló vis Be vi la qua, na His tó ria da Fa -
cul da de de Di re i to do Re ci fe, ser este úl ti mo o me lhor tra ba lho de
Oli ve i ra, na área ju rí di ca.

De pu ta do pelo Par ti do Li be ral do Ma ra nhão (1882-1885),
po rém re pu bli ca no de pri me i ra hora, Oli ve i ra fun dou e di ri giu na que la
Pro vín cia o jor nal O De mo cra ta (1877), ten do an tes par ti ci pa do da
re da ção de O Li be ral (1876). Para ele, re pú bli ca que ria di zer, aci ma
de tudo, de mo cra cia, no mo de lo nor te-americano. Evi den te men te não era
se gui dor do po si ti vis mo, idéi as es sas que não en con tra ram abri go nes te
seu tra ba lho.

O li vro O Ensi no Pú bli co  foi de di ca do pelo au tor ao re pu -
bli ca nis mo com as se guin tes pa la vras: “Ao nas cen te mas já vi to ri o so Partido 
Re pu bli ca no, ofe re ce, de di ca e con sa gra o Au tor este tra ba lho em si nal de 
ade são à demo cra cia, e dos vo tos que faz, para que esse só pro cu re triunfar
por meio da ins tru ção do povo.” Pa la vras jo ga das ao ven to, pois a Re pú -
bli ca ven ceu pela vi o lên cia, lan çou fora a idéia da de mo cra cia e por qua se 
meio sé cu lo con ti nu ou a pres tar tão pou ca aten ção à edu ca ção das massas
quan to o Impé rio.

Compre en dia Oli ve i ra ser a edu ca ção uma ati vi da de dis pen diosa. 
Assim o Impé rio – es pe ci al men te após a der ro ca da fi nan ce i ra ca u sa da
pela Gu er ra do Pa ra guai – di fi cil men te te ria con di ções de ar car com os
cus tos das 17.761 es co las que ele ale ga va te ri am de ser cons tru í das para
dar edu ca ção bá si ca a to das as cri an ças do país. O cus to es ti ma do se ria
de 159.848 con tos de réis, va lor este, ex pli ca va o au tor, ma i or que toda
a ren da do país. Daí seus ela bo ra dos pla nos para a edi fi ca ção des sas
“ca sas-escolas”, como ele as de sig na va, com es pe cí fi co pa drão de ar qui te -
tu ra que, ima gi na va ele, po de ri am ser cons tru í das e fi nan ci a das a lon go
pra zo. Se bem que tam bém cri ti cas se o Go ver no que, afir ma va o au tor,
gas ta va mais do que ar re ca da va, de i xan do a dí vi da para as ge ra ções
futu ras! No en tan to, ar gu men ta va se rem os gas tos com a edu ca ção um 
inves ti men to, pois, como afir ma va, “cada es co la aber ta hoje é uma ca de ia 
fe cha da ama nhã”.

16 A. de Alme i da Oliveira 



Che ga a ser emo ci o nan te sua de fe sa da cri a ção de bol sas es co -
la res para as cri an ças ca ren tes. O ma te ri al es co lar, a ser do a do a es sas
cri an ças, in clu i ria, além de li vros, pa péis, lá pis e ar dó si as, tam bém me si -
nhas e ca de i ras, pois os es tu dan tes, pela prá ti ca de en tão, eram obri ga dos
a le var de casa essa mo bí lia para seu pró prio uso nas sa las de aula. Poucas
das cha ma das “es co las” de en tão pos su íam me sas ou ca de i ras para os
alu nos, e às ve zes nem mes mo qua dros-ne gros, ma pas e glo bos mun di a is,
re que ri dos por lei. Essas “es co las” não pas sa vam de ca sas par ti cu la res
onde re si di am os pro fes so res, con tra ta dos pe las pro vín ci as ou mu ni cí pi os,
nas qua is os mes tres mon ta vam uma sala de aula – em ge ral para um
mí ni mo de 5 e no má xi mo 12 alu nos – onde era mi nis tra da a ca de i ra
da es pe ciali da de do pro fes sor. Esco las se ri a das não exis ti am, ex ce to o
Colégio Pe dro II, na Cor te, e os li ce us pro vin ci a is que se gui am o mo de lo
da que la ins ti tu i ção. Essa si tu a ção per ma ne ce ria as sim até a Re vo lu ção
de 1930.

Sua pa i xão pela edu ca ção do povo bra si le i ro le vou Oli ve i ra a
vi si tar os Esta dos Uni dos da Amé ri ca, em data não re ve la da, po rém
men ci o na da vá ri as ve zes em seu es tu do, a fim de ob ser var o sis te ma de
edu ca ção da que le país. Vi si tou es pe ci al men te as es co las de Bos ton, em
Mas sa chu setts, e as de Bro oklyn – não se sabe se o au tor re fe ria-se à
peque na ci da de de Bro oklyn, em Con nec ti cut, na Nova Ingla ter ra, ou se
ao bur go de Bro oklyn, em Nova Ior que. Era imen sa sua ad mi ra ção pelo 
sis te ma de en si no pú bli co nor te-americano, es pe ci al men te por que na que le
país, na ma i o ria dos Esta dos, a edu ca ção era obri ga tó ria para to das as
cri an ças até os 16 anos de ida de. Já no Impé rio bra si le i ro, ob ser va va
Oli ve i ra, leis de cla ran do a obri ga to ri e da de do en si no exis ti am em vá ri as
pro víncias, mas eram leis inó cu as, por não se rem obe de ci das em nenhuma
de las.

Entre tan to, não co mun ga vam os es ta dis tas bra si le i ros, in clu sive o
Impe ra dor, com esse ide al de es co las para to dos. D. Pe dro II che ga ra a se 
opor aos pla nos da cri a ção de uma es co la nor mal fe mi ni na na Cor te, por 
con si de rar as mu lhe res bra si le i ras fú te is, e sem as qua li da des das européi as,
como in for ma a pro fes so ra Mar ga reth Rago.

Na sua ad mi ra ção pelo sis te ma es co lar nor te-ame ri ca no,
Oli ve i ra ti ve ra um pre cur sor na pes soa de Au re li a no Cân di do Ta va res
Bas tos, em suas Car tas do So li tá rio (1862). Entre ou tras ob ser va ções,
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Ta va res Bas tos lou va ra aos céus as es co las pú bli cas da Nova Ingla ter ra,
sem ob ter ne nhum apo io prá ti co para o es ta be le ci men to da que le sis te ma
de en si no no Impé rio. Ao con trá rio, a pes soa em ge ral con si de ra da como
o gran de edu ca dor do Bra sil, D. Pe dro II, re gis tra ra em seu diá rio de
1862: “Te nho lido com aten ção os ar ti gos do So li tá rio no Mer can til... so -
bre as es co las so ci a lis tas [sic] da Nova Ingla ter ra... as idéi as de li ber da -
de que o So li tá rio ad vo ga agra dam-me, po rém, não cre io na con ve niên cia
de um sis te ma ba se a do so bre elas.”

Oli ve i ra acu sa va os po lí ti cos de man te rem o povo anal fa be to,
como um re ba nho de ele i to res ig no ran tes. Mais ain da, afir ma va se rem
es ses polí ti cos “...como mor ce gos, que pre ci sam das tre vas para me lhor sugar
o san gue” de suas ví ti mas ig no ran tes. Idéi as se me lhan tes a es sas já
tinham sido ex pres sas, em 1865, pelo po e ta Antô nio José dos San tos
Ne ves, ta quí gra fo do Se na do, em ver sos de di ca dos ao Impe ra dor, nos
qua is acu sa va os po lí ti cos de ima gi na rem se r seus ele i to res re ba nhos de
cor de i ros, e de li be ra da men te man ten do-os ig no ran tes para des sa ma ne i ra
melhor sub ju gá-los. San tos Ne ves, tal vez em con se qüên cia des sa pu blicação,
per deu seu em pre go de ta quí gra fo do Se na do, ter mi nan do sua car re i ra
como fun ci o ná rio da Se cre ta ria de Esta do dos Ne gó ci os da Gu er ra.

O au tor acu sa va tam bém o cle ro de opor-se à edu ca ção pú bli ca 
– es pe ci al men te aque les a quem de no mi na va de “je su í tas”. Em con so -
nân cia com os pre ce i tos re pu bli ca nos, pro pu nha a se cu la ri za ção do ensino,
com o que a Igre ja re cu sa va con cor dar. Essa opo si ção da Igre ja à educação
pú bli ca e la i ca per ma ne ce ria até a dé ca da de 1930, quan do Ge tú lio
Var gas en trou em en ten di men tos com o Car de al Leme, a fim de in tro duzir
o en si no re li gi o so nas es co las bra si le i ras, em tro ca do apo io da Igre ja ao
novo re gi me es ta be le ci do. Até en tão eram fre qüen tes as car tas pas to ra is
dos bis pos, como a de D. Sil vé rio Go mes Pi men ta, de Ma ri a na, MG,
ame a çando com as pe nas eter nas os pais que en vi as sem seus fi lhos às
es co las pú bli cas, ou às pro tes tan tes, afir man do ain da ser me lhor que as
cri an ças mor res sem ig no ran tes do que per de rem suas al mas es tu dan do em 
tais es co las iníquas.

Ao le rem-se os Ana is da Câ ma ra dos De pu ta dos e os
do Se na do do Impé rio, de tec tam-se ne les pelo me nos três gran des ini mi gos 
da edu ca ção pú bli ca. 
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Em pri me i ro lu gar, ha via os de fen so res do di re i to de a Igre ja
man ter o mo no pó lio do en si no. Esta po si ção es ta va em con so nân cia com os
di ta mes da Encí cli ca Qu an ta Cura e do Si la bo dos Erros. O ar ti go
9º do Si la bo de cla ra va ser “dou tri na fal sa e per ni ci o sa que es co las pú bli cas
de vam ser cri a das, sem dis tin ção, para to das as cri an ças do povo, li vres de
toda au to ri da de ecle siás ti ca”. Opu nha-se por tan to a Igre ja ao sis te ma
de en si no uni ver sal ado ta do, des de a Re for ma, nos pa í ses pro tes tan tes,
fun da men ta do nas for tes re co men da ções de Lu te ro e Me lan chton, para a
edu ca ção de to das as cri an ças.

Ou tros opo si to res da edu ca ção pú bli ca eram os de pu ta dos e
sena do res de fen so res dos in te res ses dos do nos das es co las par ti cu la res.
Esses ar gu men ta vam ser a edu ca ção uma for ma de ne gó cio como outra
qual quer, e que por isso o Go ver no não de ve ria imis cu ir-se em as sun tos
“do li vre em pre en di men to”. Vis lum bra-se tal vez o mo ti vo des sa opo si ção 
por meio da re ve la ção da pro fes so ra Mar ga reth Rago: o ca pi tal in ves ti do
nas es co las par ti cu la res na Cor te e nas ca pi ta is das Pro vín ci as, a par tir
da dé ca da de 1850, fora ca pi tal do trá fi co ne gre i ro, re di re ci o na do para a 
edu ca ção. Daí ser o com pro mis so des se ca pi tal uni ca men te com o lu cro, e
não com a qua li da de do en si no mi nis tra do na que las es co las.

Fi nal men te, tal vez os mais im por tan tes des ses ini mi gos da
edu ca ção pú bli ca eram os po lí ti cos a quem Antô nio Oli ve i ra de sig na va
de mor ce gos-vam pi ros, e do nos de re ba nhos ele i to ra is. Esses ci ni ca men te
ar gu mentavam con tra to das as pro pos tas de au xí lio aos es tu dan tes pobres
(o que hoje se ria cha ma do de bol sa-escola), ale gan do que isso cri a ria
“uma dis tinção odi o sa en tre os alu nos” das di fe ren tes clas ses so ci a is.
Ficava a dis tin ta im pres são que essa eli te po lí ti ca não de se ja va que seus
fi lhos se mis tu ras sem com as cri an ças de ou tras clas ses so ci a is.

Enquan to isso, gras sa va o anal fa be tis mo no Bra sil, che gan do
a 80% da po pu la ção li vre em 1872, su bin do para 83% após a li beração
dos es cravos, e man ten do-se no pa ta mar de 80% até 1920, quan do
ba i xou um pou co, para 76%, nas vés pe ras da Re vo lu ção de 1930.
Com pre en de-se que “al fa be ti za ção” era de fi ni da como um co nhe ci men to
mí ni mo, com pro va do por meio da ha bi li da de de o in di ví duo sa ber so le -
trar pa la vras, e de se nhar o pró prio nome.

Algu mas res sal vas, en tre ou tras, de vem ser fe i tas ao tra ba lho
de Olive i ra, es pe ci al men te no que tan ge às con di ções das es co las e da
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propa ga ção da cul tu ra nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. A ar qui te tu ra
das ins ti tu i ções de en si no, vi si ta das por ele em Bos ton, com enor mes interi o res,
e sa las de aula sem teto, que po di am ser ins pe ci o na das a qual quer
momen to pelo diretor da es co la, des de seu ga bi ne te, co lo ca do em uma
posi ção ele va da, como um “Big Brot her” or we li a no, não eram ado ta das
em todo aquele país, cujo sis te ma de edu ca ção ja ma is foi fe de ral, e sim
estadu al e às ve zes mu ni ci pal. Não exis tia, nem exis te ain da, um sistema
edu ca ci o nal nor te-americano, e sim sis te mas es ta du a is e mu ni ci pa is de en -
si no nor te-americano.

Mais ain da, o au tor co me te um equí vo co quan do afir ma que
os ser vi ços dos cor re i os nos Esta dos Uni dos da Amé ri ca eram gra tu i tos,
na que la épo ca. Em ver da de, este era o úni co ser vi ço pú bli co as su mi do e
sub si di a do pelo Go ver no Fe de ral nor te-americano, como uma ma ne i ra de 
man ter as co mu ni ca ções pes so a is e co mer ci a is den tro de um pa ta mar de
cus tos que não fe ris se fi nan ce i ra men te a po pu la ção e o co mér cio. Ha via
na que la épo ca al guns sis te mas de cor re io par ti cu la res, a cus tos al tís si mos, 
como o chamado Ponny Express, na dé ca da de 1860, que che ga va a
cobrar US$5 por uma só car ta en tre o Mis sou ri e a Ca li fór nia. Isso em
um tem po quan do os as sa la ri a dos bem pa gos re ce bi am em mé dia ape nas
US$50 por mês. Os ser vi ços dos cor re i os nor te-americanos eram ba ra tos 
por se rem sub si di a dos, po rém nun ca fo ram gra tu i tos, como ima gi na ra
Olive i ra. Um sé cu lo mais tar de, em 1966, re co nhe cen do o alto cus to
desses sub sí di os, foi pas sa da uma lei fede ral, de ter mi nan do que os
corre i os co bras sem uma taxa real pe los seus ser vi ços, e não mais uma
taxa sub si di a da.

O mes mo equí vo co deve ser su bli nha do, quan to aos jor na is
nor te-ame ri ca nos, dis se mi na dos por todo o país, até mes mo nas pe que nas
vi las, que Oli ve i ra ima gi na va se rem trans por ta dos gra tu i ta men te pelo
cor re io. Esses jor na is na ver da de eram sub si di a dos pe los anun ci an tes do
co mér cio a dis tân cia, e pela in dús tria pri va da, por meio de um fan tás ti co
sis te ma de bo i ler-pla tes, ou seja, ma tri zes de jor nal, fun di das em
chum bo. Essas eram pro du zi das por uma gran de com pa nhia de Chi ca go, 
que as en vi a va pe las fer ro vi as a to dos os jor na is as si nan tes do país, em
ge ral pu bli ca ções quin ze na is. Essas ma tri zes co bri am as no tí ci as na ci o -
na is e in ter na ci o na is – po lí ti ca, eco no mia, no vos des co bri men tos ci en tí fi -
cos e ou tros as sun tos de in te res se, vin dos de todo o mun do. Essas in for -
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ma ções pré-fa bri ca das for ma vam o mi o lo dos jor na is mu ni ci pa is, sen do que
ape nas as pri me i ras duas pá gi nas dos mes mos eram re al men te es cri tas e
com pos tas pela re da ção do jor nal, co brin do no tí ci as da so ci e da de, po lí ti ca e
eco no mia lo ca is. De po is de im pres sas, as mes mas ma tri zes eram de vol vi -
das a Chi ca go, para se rem fun di das e o me tal re u ti li za do. Os cus tos des -
se ser vi ço, como já dito, eram pa gos pe los anun ci an tes na ci o na is de todo
tipo. Esse sis te ma tor na va os jor na is ba ra tos e eco no mi ca men te viá ve is.
Assim, mais de 22 mil pu bli ca ções lo ca is nor te-ame ri ca nas, du ran te o sé -
cu lo XIX, uti li za vam esse sis te ma de ma tri zes pré-fa bri ca das. Esse era
um nú me ro as tro nô mi co de pu bli ca ções, es pe ci al men te quan do com pa ra -
dos aos pe que nos jor na is bra si le i ros – na sua ma i o ria de vida efê me ra –,
que en fren ta vam cus tos enor mes, e che ga vam a pou co mais de 200, em
1874, de acor do com as es ta tís ti cas de Oli ve i ra.

Cum pre ain da ob ser var que uma das mais cu ri o sas pro pos tas
de Oli ve i ra se ria hoje con si de ra da ab sur da, pois fe ri ria fron tal men te o
pre sen te Có di go da Cri an ça e do Ado les cen te: pri sões es co la res para alu -
nos de mau com por ta men to con tu maz. Esse tema abre uma ja ne la para
um pro ble ma pou co de ba ti do na his tó ria da edu ca ção bra si le i ra: o mau
com por ta men to dos es tu dan tes, fi lhos da eli te, que se jul ga vam aci ma do
bem e do mal. Um pro fes sor es tran ge i ro, no fi nal do sé cu lo XIX, che gou
a com pa rar um des ses alu nos aos “al sa can”, ga ro tos ára bes agua de i ros,
cujo mau com por ta men to dera à lín gua por tu gue sa um dos ter mos chu los
ain da hoje fre qüen te men te uti li za dos por mu i tos. Ou tros es tran ge i ros re -
gis tra ram, por exem plo, que a cri a ção da Fa cul da de de Di re i to de São
Pa u lo, em 1827, trans for ma ra aque la pa ca ta ci da de em um an tro de
mau com por ta men to e “imo ra li da des” es tu dan tis, em con se qüên cia da
pre sen ça da que les alu nos, fi lhos da eli te na ci o nal. Daí o pro ble ma que
Oli ve i ra pre ten dia cor ri gir com suas pri sões es co la res, pre nún cio tal vez
das Fe bens de hoje. Tal vez fos se esse mau com por ta men to dos alu nos
uma das ra zões da bru ta li da de dos pro fes so res de en tão, que viam na
vio lên cia a úni ca ma ne i ra de man ter a dis ci pli na en tre alu nos al ta men te
in dis ci pli na dos. A bru ta li da de e a vi o lên cia eram o prin ci pal mé to do de
en si no en tão ado ta do, e uti li za do não ape nas para fins dis ci pli na res.

Ou tro aspec to do en si no do sé cu lo XIX me re ce ser men ci onado,
pois ain da é en con tra do en tre os cur si nhos que pre pa ram alu nos para os
ves ti bu la res uni ver si tá ri os: o mé to do de re pe ti ção da in for ma ção, em voz
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alta, nas sa las de aula. Vi a jan tes es tran ge i ros sem pre co men ta vam que
no Brasil a te o ria do en si no pa re cia es tar ba se a da na idéia de que quanto
mais o alu no gri tas se mais ele apren de ria. Assim, os alu nos re pe ti am as
li ções em voz alta. Em voz alta, não. Em voz al tís si ma! Gri ta vam! Ber -
ra vam! Re pe tin do em unís so no as li ções, até que to dos as de co ras sem.

Po de ría mos con ti nu ar enu me ran do vá ri os ou tros as pec tos de
gran de in te res se e de cu ri o si da de nes sa his tó ria de edu ca ção pú bli ca do
Impé rio – como apre sen ta dos por Antô nio de Alme i da Oli ve i ra –,
tecen do ain da ou tros co men tá ri os so bre al gu mas das mu i tas e in gê nu as
so lu ções edu ca ci o na is pro pos tas por ele. Fi ca rá no en tan to ao le i tor a
tarefa de de li ci ar-se com es sas des co ber tas, cons ta tan do, tal vez, no fi nal
de sua le i tu ra, que no Bra sil “as co i sas quan to mais mu dam mais
perma ne cem as mes mas”.

Bra sí lia, 1º de ja ne i ro de 2001.

DAVID GUEIROS VIEIRA
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Ao Leitor

Não me julgueis sem me ouvir. Se minhas
palavras não vos con ven ce rem, fa zei justiça 
à minha intenção. É só o que vos peço.

le i tor de se ja rá sa ber por que de di co este tra ba lho ao Par ti do
Re pu bli ca no. Nada mais jus to do que o di zer-lhe eu al gu ma co i sa a esse res pe i to.

É o Bra sil um país ad mi rá vel em to dos os sen ti dos.

Seu solo tem uma su per fí cie de 7.992.000 qui lô me tros qua dra dos,∗ e
en cer ra em si to das as pe dras pre ci o sas e to dos os mi ne ra is co nhe ci dos.

Seus rios ain da nin guém pôde con tar e des cre ver.

Suas ba ías são mag ní fi cas, seus por tos, se gu ros e gran des, al guns como
não têm a Eu ro pa e ne nhu ma ou tra par te do mun do.

∗ Con selh. Pe re i ra da Silva – Situation Poli ti que.



Sua flo ra é tão opu len ta e por ten to sa que ain da não está toda co nhe -
ci da.

Suas pla ní ci es, suas flo res tas, suas mon ta nhas, seu cli ma pres tam-se
para todo o tra ba lho, como para toda a es pé cie de in dús tria.

Numa pa la vra, seus re cur sos na tu ra is de abun dan tes e va ri ís si mos que
são, po de ri am fa zer a fe li ci da de de 400 mi lhões de ho mens.

Entre tan to nes te país, que tem tudo gran de e ma jes to so, só o ho mem é
pe que no.

Pe que no digo nes te sen ti do. Os bra si le i ros são em ge ral in te li gen tes e
do ta dos de bons mús cu los e boa ín do le. Mas de um lado pe los seus cos tu mes, de
ou tro pe las suas ins ti tu i ções não po dem acu dir ao ace no, com que a na tu re za de
to das as par tes so li ci ta a sua von ta de para as con quis tas da ci vi li za ção e do pro -
gres so.

Daí duas con se qüên ci as, que a nin guém pas sam des per ce bi das:

Pri me i ra – a ma i o ria da po pu la ção ve ge ta na mais tris te mi sé ria.

Se gun da – a par te que não vive na mi sé ria, afe ta da pela so li da ri e da de
dos in te res ses so ci a is, não está con ten te com a sua sor te, e de bal de pro cu ra me lho rá-la. 
Se me lhan te a um car ro atre la do por trás e pela fren te, a so ci e da de acha-se pre sa por
for ças opos tas, e nes se es ta do pe no sa men te en sa ia al gum pas so no ca mi nho das suas
as pi ra ções. Pelo que do Sul, do Nor te, do Cen tro do Impé rio uma voz unís so na
se le van ta, como um gri to de dor, e de plo ra a si tu a ção do país vo ta do pela pro vi dên -
cia aos mais al tos des ti nos.

Por que se me lhan te ano ma lia? Con cor rem para isso duas es pé ci es de
ca u sas. Uma é de or dem so ci al; ou tra, de or dem po lí ti ca. Por bre vi da de ex po nho-as
sem dis cri mi na ção.

Pela na tu re za das co i sas, pela imen si da de do nos so ter ri tó rio, pe las
ten dên ci as, pelo gê nio dos po vos ame ri ca nos, o Esta do do Bra sil de via for mar
não a  as so ci a ção dos bra si le i ros,∗ mas a as so ci a ção das as so ci a ções bra si -
le i ras.
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Te mos vin te pro vín ci as, to das ex ten sas e de po pu la ções dis se mi na -
das.

Pe dia por tan to a ad mi nis tra ção, a eco no mia e o bem pró prio de cada
uma que elas fos sem uni das, mas in de pen den tes do cen tro co mum.

To das se go ver na ri am por si mes mas, to das ad mi nis tra ri am os seus ne gó -
ci os par ti cu la res. Mas para a ges tão dos in te res ses co muns cada uma de le ga ria ao
Esta do os po de res ne ces sá ri os, e esta en ti da de, que to das sus ten ta ri am, se ria o re pre -
sen tan te da União.

Entre tan to as sim não quis o nos so ar bi trá rio po der cons ti tu in te, e o
re sul ta do foi a im po tên cia, em que se acham as pro vín ci as já não digo para con se gui -
rem todo o bem-es tar a que têm di re i to, mas para sa tis fa ze rem as suas in de cli ná ve is
ne ces si da des.

Este efe i to, nin guém per gun ta como se ope ra: to dos vêem a sua for ma ção
e o seu de sen vol vi men to.

Em vez de cada pro vín cia se re ger e go ver nar li vre men te, obe de cem to das
a um go ver no lon gín quo, que faz e des faz as suas au to ri da des, põe e dis põe nos seus
in te res ses.

Mas como os in te res ses das pro vín ci as ra ra men te se har mo ni zam com o
do po der cen tral, qua se sem pre são por este sa cri fi ca dos!

Em vez de con cor re rem as pro vín ci as só com o ne ces sá rio para os en car gos
da União, a União cha ma a si qua se to das as ren das que elas pro du zem, e, fe i tas as 
des pe sas de cada uma, fica com o res to para me lho ra men tos e bens co muns.

Mas as des pe sas das pro vín ci as o Esta do as faz com a par ci mô nia do 
pai, que de i xa a fa mí lia en tre gue a to das as pri va ções, para ter me i os de en tre ter
os seus des per dí ci os. E os pro me ti dos me lho ra men tos e bens co muns, à vis ta do
que su ce de às ne ces si da des or di ná ri as, não po dem se quer me re cer a aten ção que
elas me re cem!

Fos se mu i to em bo ra cum pri da a pa la vra do Esta do, ain da as sim jus tas
que i xas po di am fa zer as suas pu pi las.

Se elas fos sem os ju í zes dos seus in te res ses, co me te ri am as em pre sas, que
re pu tas sem me lho res, e tra ta ri am de re a li zá-las por si mes mas.
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Se ne las fi cas sem as suas ren das, a que mais ren des se, mais me lho ra -
men tos em pre en de ria.

Se cada qual cu i das se de si, não se ri am es tas be ne fi ci a das em pre ju í zo 
da que las, não fi ca ri am as po bres e atra sa das sem o es tí mu lo da ne ces si da de, que é o
agui lhão do tra ba lho e a mãe de to das as in ven ções.

Se se des se tão sa lu tar con cur so não se ve ria essa es tag na ção, em
que vi vem umas por amor de ou tras. Ter rí vel sis te ma, que é a ne ga ção da eco -
no mia po lí ti ca e da mais tri vi al ciên cia go ver na ti va! Bas ta di zer-se que ele visa 
igual da des e co mu nhões im pos sí ve is e ani qui la a vida lo cal, que é a pe dra an gu -
lar da li ber da de e do pro gres so, cha man do os prin cí pi os vi ta is das ex tre mi da des 
para o cen tro, e ape nas de i xan do ne las a se i va in dis pen sá vel para se não amor -
te ce rem!

Assim a cen tra li za ção po lí ti ca e fi nan ce i ra em que vi ve mos é o pri me i ro
mal do Bra sil, ou o mal de que qua se to dos os ou tros pro ce dem.

Envi le ci do o tra ba lho pela es cra vi dão, de vía mos re a bi li tá-lo pelo de sen -
vol vi men to in te lec tu al dos po vos. Sem re cur sos, po rém, para cu i dar da ins tru ção de
seus fi lhos, ne nhu ma pro vín cia pôde até hoje con se guir aque le fim. De modo que todo
país jaz em bru te ci do pela ig no rân cia e ener va do pela oci o si da de.

O tra ba lho en tre nós, se não é mais a ver go nha dos tem pos pas sa dos,
é uma co i sa sem atra ti vo e sem es ti ma. A pro va é que, sal va uma ou ou tra ex ce -
ção, o ser vi ço das nos sas pro fis sões pro du to ras é fe i to por bra ços es cra vos. Se gu ra -
men te dos 177,047,888,000 rs.* da ex por ta ção do país, nem um ter ço é de vi do
ao bra ço li vre.

À es cra vi dão e à ig no rân cia re ú nem-se ain da ou tros ma les.

O povo ati vo não con ta fa ci li da des, nem cô mo dos nem ga ran ti as de
na tu re za al gu ma. De um lado fal tam-lhe as vias de co mu ni ca ção, fal ta-lhe o cré -
di to, fal tam-lhe as má qui nas, os ca na is, as pon tes e to dos os mais au xi li a res do
tra ba lho. De ou tro a guar da na ci o nal** e o re cru ta men to são ver da de i ros gê ni os
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de ex ter mí nio, que de vez em quan do ata cam as ca sas dos po bres, pa ra li san do o
mo vi men to e a vida que en con tram, e de i xan do após si a de so la ção da mi sé ria e
da ru í na!

Além do que, e como se isso não bas tas se para in fe li ci tar o povo, nes te
imen so país quem não her da ou não pode com prar não pos sui um pal mo de ter ra.

O Esta do en ten de que não deve dar, mas só ven der ou afo rar as ter ras
pú bli cas.

Mas a com pra nem to dos po dem fa zer, e o mes mo foro, que pa re ce co i sa
de no na da, não de i xa de dar más con se qüên ci as. Sem fa lar de ou tras – os in con ve ni -
en tes da na tu re za do do mí nio por exem plo – só a di fi cul da de do pa ga men to do foro e 
da trans fe rên cia das pos ses é bas tan te para des gos tar o tra ba lha dor e di mi nu ir a sua
pro du ção.

Da qui re sul ta que o po bre que quer ser la vra dor, não po den do ad qui rir
nem ter ras pú bli cas nem par ti cu la res, en cos ta-se aos pro pri e tá ri os, e lhes pede li cen ça
para tra ba lhar nos seus do mí ni os.

A li cen ça é qua se sem pre con ce di da, mas o in fe liz que a ob tém, só por
esse fato con trai obri ga ções, ne nhu ma das qua is pode que brar sem per der o be ne fí cio,
a que deve a sua roça e o seu sus ten to.

Se me lhan te si tu a ção por cer to não con vi da ao tra ba lho, an tes de sa ni ma a 
quem quer tra ba lhar.

Em pro pri e da de alhe ia ne nhum tra ba lho é bas tan te pro fí cuo.

Des ta ver da de deu a Ingla ter ra um gran de exem plo* quan do li ber tou as
ter ras de pen den tes da Igre ja e dos mon ges. E des te exem plo en ca re ceu um gê nio os
re sul ta dos quan do dis se** : “A opu lên cia do pe que no nú me ro avil ta va a na tu re za
hu ma na. As suas ri que zas em po bre ci am o res to do re i no. Foi pre ci so des tru ir-se esse
abu so para o re i no tor nar-se rico.”

Dir-me-ão que nós não te mos ter ras de pen den tes da Igre ja.

Mas te mos to das as ter ras sob o do mí nio do Esta do e de gran des pro pri e -
tá ri os que as não cul ti vam; o que dá os mes mos ou pi o res efe i tos.
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Não há pro pri e da de como a que é li vre de todo ônus, ou a que ape nas
paga os tri bu tos ge ra is im pos tos pelo le gis la dor para o bem co mum e a ma nu ten ção do 
Esta do.

É essa pro pri e da de que fez a ri que za dos Esta dos Uni dos, e que
mais con cor reu para a da Fran ça e das ci da des li vres da Ale ma nha. No res to do 
mun do mes mo não é di fí cil achar-se a sua in fluên cia. A his tó ria das na ções cul -
tas reza que o co mér cio ge ral não flo res ceu, as ar tes não fo ram hon ra das, as ci da -
des não cres ce ram e se afor mo se a ram en quan to os po vos não ti ve ram ter ras pró -
pri as.

Assim, di gam o que dis se rem fal sos so ci a lis tas: eles nun ca po de rão
mos trar que o Esta do tem boas ra zões para fa zer o que faz com as ter ras pú -
bli cas.

Os mes mos prin cí pi os, que con de nam a ser vi dão do bra ço, con de nam a
ser vi dão da ter ra.

Seja qual for a con di ção a que se su je i te, o ho mem sem pre cul ti va me lhor
a ter ra pró pria que a alhe ia.

Só o amor da pro pri e da de avi go ra seus mem bros, mul ti pli ca suas
for ças e tor na real o dito in glês: li berty and pro perty, pro perty and li -
berty.

Estes fa tos têm ain da um al can ce, que eu não devo de i xar em si lên -
cio. Re fi ro-me à for ma ção da fa mí lia, que no di zer de Por ta lis é o vi ve i ro do
Esta do.

Quem não é pro pri e tá rio se in cli na pou co ao ma tri mô nio.∗

De pen den te dos ou tros, sem abri go, sem ren da cer ta para sua mu lher e
seus fi lhos, o pro le tá rio teme fa zer pro le tá ri os como ele.

Des se modo, sua ati vi da de é que bra da, sua alma em bru te ci da, seus es tí -
mu los, seus me lho res de se jos são su fo ca dos, suas for ças não se exer cem com a elas ti ci -
da de que pu de ram apre sen tar.

28 A. de Alme i da Oliveira 

∗ Que o bem-es tar dos po vos in flui mu i to para os ca sa men tos é fato ge ral men te
ob ser va do. A es ta tís ti ca dos ca sa men tos na Eu ro pa cres ce ou de cres ce na ra zão
das ma i o res ou me no res co lhe i tas de tri go. 



O se nhor de pro pri e da de, ao con trá rio, de se ja ter uma mu lher que o
acom pa nhe, e um fi lho ao me nos, que her de seu nome e seus bens.

Sa tis fe i to esse de se jo, o ter re no de cada cul ti va dor ne ces sa ri a men te tor -
na-se dez ve zes mais fér til que dan tes. O ho mem tra ba lha com mais ar dor para si
que para ou trem, e mais quan do tem do que quan do não tem fa mí lia.

Nes sas con di ções, a fa mí lia faz a sua ri que za e a sua fe li ci da de, e ele faz 
a ri que za e a fe li ci da de da fa mí lia.

E nes te es ta do tudo é lu cro para o co mér cio, para a in dús tria, para o
te sou ro pú bli co, para o bem ge ral e to das as for ças so ci a is.

Se por es tes mo ti vos mu i tas fa mí li as não se for mam no país, por ou tros 
igual men te no tó ri os não o pro cu ram as fa mí li as es tran ge i ras que emi gram de suas
na ções.

Nos seus re la tó ri os ao par la men to, o go ver no sem pre lhe dá con ta de
es for ços fe i tos em bem da emi gra ção.

Não obs tan te, a emi gra ção nos de i xa a um lado e di ri ge para o
Pra ta.∗

Gas tam-se so mas con si de rá ve is com esse me lho ra men to e a po pu la ção do
Impé rio pou co ou nada cres ce.

Qual a ra zão des se ma lo gro? To dos a co nhe cem, mas pou cos se atre vem
de cla rá-la.

O go ver no pa re ce crer que o bom êxi to de to dos os co me ti men tos está em
gas tar com eles mu i to di nhe i ro.

Daí o abrir o co fre pú bli co e es que cer os me lho res me i os de ação.

Se não fos se isso, ele ve ria que os es tran ge i ros não nos pro cu ram por mo -
ti vos que ne nhum di nhe i ro pode aba lar.

Cha mai a vos sa casa um me ni no es tra nho, e con vi dai-o para fi car con -
vos co. Se ele ali achar agra do, fran que za e li ber da de, será ca paz de es que cer a fa mí -
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lia por amor de vós. Se, po rém, for ou tra a vos sa con du ta, não ha ve rá con si de ra ção
al gu ma que o re te nha ao vos so lado.

Não será pou co ou me nos isto o que su ce de aos es tran ge i ros que apor tam 
às nos sas pla gas?

Ape nas pas sam al guns dias co nos co, a si tu a ção em que se acham é o
aban do no.

Aban do na dos, a sua vida é uma luta in sa na, e de to dos os dias, de to das 
as ho ras, de to dos os mo men tos. Eles lu tam com a nos sa ig no rân cia, com os nos sos
es cra vos, com os nos sos cos tu mes, com as nos sas mo lés ti as, com as nos sas ne ces si da -
des, com as nos sas ins ti tu i ções! Para co ro ar to dos es ses ma les fal ta-lhes a pri me i ra
das li ber da des – a li ber da de re li gi o sa – e a pri me i ra das pro te ções – a pro te ção ao
tra ba lho. Que mu i to é, pois, que uns se per cam, ou tros mor ram, ou tros vol vam aos
seus pa í ses, e to dos es tes fa tos de sa cre di tem o Bra sil nos cen tros de emi gra ção?

Não sou dos que en ten dem que de ve mos es pe rar tudo dos po de res pú bli -
cos. To da via cre io não es tar em erro pen san do que a ex tin ção  des tes ma les per ten ce
ao Esta do; é de ver dos nos sos es ta dis tas e po lí ti cos.

Mas os nos sos es ta dis tas!... eles nada fa zem nes se sen ti do. Uns não têm
idéi as, nem prin cí pi os, nem vis ta, se não in te res ses opos tos aos da na ção. Ou tros têm
idéi as e prin cí pi os, mas não po dem re a li zá-los ou se re a li zam hoje e os ini mi gos da
vés pe ra os nu li fi cam ama nhã.

Assim, to das as re for mas não pas sam de so nhos ou qui me ras com que se 
en tre têm os ig no ran tes ou se can sa a pa ciên cia dos que o não são.

E para que tudo isso me lhor su ce da, o povo não pode dar for ça aos
po lí ti cos que lhe ser vem, nem afas tar do po der os que não cu ram dos seus in te -
res ses.

Não pode sim, é ver da de in con tes tá vel. O povo é nada nes te Ba i xo
Impé rio.

Pe dro I fez-lhe na Inde pen dên cia um pre sen te de gre gos; e este en tre -
gou-o ma ni e ta do e agri lho a do ao mais for te po der que a re a le za cons ti tu ci o nal
tem exer ci do.

Qu an do a na ção deu com o en ga no e quis cor ri gi-lo, era im pos sí vel. O
mons tro de har mo nia, que se cha ma equi lí brio e cha ve do nos so or ga nis mo po lí ti co,
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de i xou-o sem mo vi men tos ou só com os mo vi men tos  agra dá ve is ao su pre mo  cha ve i ro. 
Dir-se-ia que a na ção é para ele uma co i sa se me lhan te a um bo ne co dan ça dor ou a
uma rede de cro ché. Bo ne co, dan ça como lhe pa re ce. Cro ché, to le ra-o en quan to no te ci -
do não en tram cer tas co res. Entra das que se jam, puxa pela pon ta e tudo  se des man -
cha!...

Daí para cá to dos os es for ços têm sido igua is ao pri me i ro, e in fe liz men te
não há es pe ran ça de me lho res ten ta ti vas.

Para não ser as sim, fora pre ci so que todo o povo qui ses se re i vin di car os
seus di re i tos. Mas por des gra ça nos sa não é isso que su ce de.

Pri me i ra men te, a lei ex clui dos ne gó ci os pú bli cos a ma i o ria dos ci da dãos
ati vos. A gran de mas sa dos vo tan tes ele ge um li mi ta do nú me ro de ele i to res; e só es tes
fa zem a re pre sen ta ção na ci o nal.

Em se gun do lu gar dos não ex clu í dos, uns a de pen dên cia, ou tros a ig no -
rân cia, ou tros a es pe cu la ção, ou tros um re ce io mal-en ten di do, os afas ta do povo e leva
para o lado do po der. O pe que no nú me ro que res ta não pode, pois, de i xar de ser
im po ten te: é im po ten te ante o povo e ante o po der.

Se tais são as ca u sas da nos sa in fe li ci da de, vê-se que to das re si dem no
re gi me po lí ti co que te mos, é cla ro que, para nos des pren der mos do ro che do a que
fo mos acor ren ta dos, tor na-se pre ci so fe rir luta com o po der que se as sen ta na sua
cu mi a da.

Para isso dois par ti dos se pre pa ram: o li be ral e o re pu bli ca no. 
Co nhe ço um e ou tro, e faço in te i ra jus ti ça às suas in ten ções.

Mas o li be ral já está con de na do an tes de su bir ao po der. É mu lher de fe i -
tu o sa, que tem na ges ta ção a ca u sa da sua mor te.

Ele não quer abo lir a re a le za, mas con ci liá-la com o povo, ou sim ples -
men te li mi tar o seu po der. Daí o pres sá gio de seu fim. A sua his tó ria será sem pre a
mes ma que até ago ra: re a gir con tra o mal dos ad ver sá ri os, e cair logo que, pre pa ra do
o ter re no para as suas evo lu ções, se dis pu ser a pra ti car as re for mas do seu pro gra ma.
Tudo isto por uma sim ples ra zão: a co roa não ad mi ti rá es sas re for mas, in com pa tí ve is 
com a sua exis tên cia; e o par ti do não terá me i os de sus ten tar-se. Qu an do ele me nos
pen sar, seus mem bros se rão dis per sos, como já tem su ce di do, e seus ini mi gos, na for -
ma dos pre ce den tes, cha man do a si as suas idéi as, tra ta rão de re a li zá-la ao sa bor de
con trá ri os in te res ses.
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Nes tas con di ções, tor nan do-se cada vez mais di fí cil a mis são do Par ti do
Con ci li a dor, só o Re pu bli ca no tem pro ba bi li da de de ser bem-su ce di do.

Este par ti do não tem me i os-ter mos; não pro cu ra con ci li ar o que é in con ci -
liá vel, nem com pa bi li zar o que é in com pa tí vel.

Ele diz: – A mo nar quia tem sido fu nes ta ao Bra sil. A ela é que de ve -
mos to dos os nos sos ma les – a cen tra li za ção que nos atro fia, os desper dí ci os que nos
ar ru í nam, a ig no rân cia que nos de pri me, a po lí ti ca de opres são que nos es ma ga, a
cor rup ção, de que ela e seu go ver no pre ci sam para sus ten tar-se. Con se qüen te men te
nada de es pe ran ças na Co roa; nada de re for mas com ela. Ou a mor te com ela ou a
sal va ção com a Re pú bli ca.

E o par ti do que fala com tan to sen so é um par ti do novo, sem ódi os,
sem pa i xões, sem pre ce den tes que com pro me tam suas vis tas ou po nham em dú -
vi da a ener gia das suas vir tu des e das suas ações.

Fi lho do pa tri o tis mo e da ra zão, cri a do à luz das mais pu ras cren ças,
de sen vol vi do à pro va das mais al tas de di ca ções, tem se tor na do o cam po ne u tro, onde
os mem bros dos ou tros par ti dos vão de por seus res sen ti men tos e re ce ber a água lus tral 
da ab ne ga ção e do de sin te res se. Pelo que ain da no seu en tu si as mo e no seu vi gor ofe re -
ce uma ine lu tá vel ga ran tia do seu tri un fo!

Sim, um par ti do que se for ma em con di ções como es tas não pode de i xar
de tri un far. Se sua au ro ra não tem de ser dia, e seu sol não tem de lu zir, de ve mos
du vi dar do po der dos ra ci o cí ni os, a ló gi ca das leis que re gem os acon te ci men tos e os
cor pos so ci a is, ou di zer que uma tris te fa ta li da de zom ba de nós.

Eu, po rém, não sou fa ta lis ta. Qu an do não ti ves se um Deus para pri -
me i ro ar ti go das mi nhas cren ças, di ria an tes de tudo – Cre io na li ber da de e nas
leis mo ra is.

Por es tas ra zões es pe ro tudo do Par ti do Re pu bli ca no; e a ele da rei, como
te nho dado, toda a de di ca ção de que sou ca paz.

Mas o par ti do re pu bli ca no não quer só de di ca ções. Ten do ele por fim a
li ber da de, deve ter por base a ins tru ção, por meio, o tra ba lho e a or dem. Instru ção
para ilu mi nar, tra ba lho e or dem para fa ci li tar o seu ca mi nho.

Re pe lin do a de mo cra cia o bro car do mo nár qui co: “O ho mem não pode se
go ver nar ou con du zir por si mes mo, pre ci sa de uma luz ex ter na que o guie e de um
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apo io es tra nho que o sus ten te”, é cla ro que ela só po de rá tri un far pelo es cla re ci men to
das mas sas po pu la res. O povo que di ri ge ou que faz por si mes mo o que o go ver no
po de ria fa zer, deve pos su ir lu zes, que lhe mos trem a na tu re za e a con se qüên cia dos
seus atos, ou que o fa çam juiz dos seus pró pri os in te res ses.

Escla re cer, pois, o povo em se me lhan te go ver no não é só o de sen car go de
um de ver, é ain da uma con di ção da sua exis tên cia. Se a se gu ran ça das mo nar qui as
está nas tre vas, a se gu ran ça das re pú bli cas está na luz.

De di can do, por tan to, o meu tra ba lho ao Par ti do Re pu bli ca no, não faço
mais que ma ni fes tar o modo por que com pre en do a de mo cra cia e de se jo que ela en tre
nós se es ta be le ça.

Não é uma li ção que pre ten do dar ao mes mo par ti do; peço ao le i tor que
note esta cir cuns tân cia. Ao con trá rio, com o meu ato ape nas in ter pre to os seus sen ti -
men tos tan tas ve zes pro va dos até por obras.

Quem ti ver acom pa nha do a pro pa gan da re pu bli ca na sa be rá que é esta
pou co mais ou me nos a lin gua gem dos seus au to res:

Se sois ver da de i ro re pu bli ca no, cu i dai e cu i dai sem pre da edu ca ção do
povo. Igno rân cia e re pú bli ca são idéi as que se re pe lem. Foi pela fal ta de ins tru ção
que não se sus ten ta ram as fa mo sas re pú bli cas da Anti gui da de. É esta a prin ci pal
di fe ren ça en tre os go ver nos mo nár qui cos e re pu bli ca nos: Estes de i xan do ao ho mem
o po der de go ver nar-se, dão-lhe na ins tru ção o meio de sa ber don de par te e para
onde vai. Aque les re pou san do em prin cí pi os con trá ri os sem pre se mos tra ram ami -
gos das tre vas. A luz ofus ca-os, o ho mem que pen sa ame a ça-os. Gu ar das cru éis dos 
seus sú di tos, os reis só que rem uma co i sa: é que eles não se tor nem ci da dãos. Nes se
in tu i to, al guns até não se con ten tam com a ig no rân cia. Re cor rem à cor rup ção e ao
erro! Inven tam fal sas mo ra is, fal sas ciên ci as, fal sas po lí ti cas, fal sas re li giões. Para
os reis há duas co i sas me lho res que o car ras co e o ca nhão: uma é a cor rup ção; ou -
tra, o erro! É por es ses me i os que eles têm ser vos e de fen so res, e é com es tes ins tru -
men tos que eles ca val gam as na ções. Eles não amam tan to a men ti ra se não por que 
Cris to dis se que só pela ver da de os ho mens se li ber ta ri am.∗

Se não é ao Par ti do Re pu bli ca no, a quem en tão ex pli ca is que a ins tru -
ção po pu lar faz par te das suas as pi ra ções?
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Expli co aos seus de tra to res. A es ses ho mens, por con ve niên cia in cré du los, 
que que rem de sa cre di tar sua mis são, des fi gu ran do suas vis tas e em pres tan do-lhe idéi as
que ele não tem. E a es ses ou tros apa ren te men te frí vo los que no di zer de Cha te a u bri and
só sa bem com ba ter com as ar mas do ri dí cu lo.

Mi sé ra ve is!... Em vão pro cu ra is con ven cer as vos sas men ti ras. Não é
tão fa cil men te que se tru ci da a ver da de. Um par ti do, que tem a ins tru ção por
base e o tra ba lho por meio, nun ca será o que di ze is. Pode ser que o seja al gum
seu mem bro des va i ra do, mas não por cul pa sua e é por isso que ele quer a ins tru -
ção ge ral.

De ma is sa be is em quan tas clas ses se di vi dem os de tra to res do Par ti do 
Re pu bli ca no? Eles são me dro sos, es pe cu la do res ou ig no ran tes. Esco lhei a vos sa
clas se como qui ser des. Ne nhu ma será mais for te que as ou tras. Ne nhu ma po de rá 
im pe dir o con tá gio das idéi as  li vres. Ne nhu ma sus pen de rá o acon te ci men to da
re a li za ção des sas idéi as, logo que elas te nham ama du re ci do na cons ciên cia na ci o -
nal.

Por quê? Escu tai: são sim ples as mi nhas ra zões.

Sois me dro sos? Eu não com ba to os vos sos ter ro res. Faço jus ti ça às vos sas
in ten ções, e digo so men te – o vos so medo nada vos de i xa rá fa zer nem pró nem con tra
a de mo cra cia no dia em que seu ple i to se jul gar.

Sois es pe cu la do res? Os vos sos pró pri os atos se en car re ga rão de vos
des mas ca rar. A lin gua gem dos es pe cu la do res tem isto de bom con si go: tor na-os
in dig nos de fé. Aca ba re is por não me re cer con fi an ça à nin guém: nem à co roa,
nem à na ção.

Sois ig no ran tes? Apre sen ta is o ma i or obs tá cu lo, não há dú vi da. Mas é
para vos ven cer que os após to los da idéia le van tam es co las, abrem ca sas de le i tu ra e
pre gam sã mo ral em toda a par te.

O dia em que o ní vel mo ral da so ci e da de se ele var à al tu ra de ser ge ral -
men te com pre en di da a re pú bli ca, esse dia será seu dia.

Está lon ge, me di rão.

Não pode ser, se toda a mo ci da de já é re pu bli ca na. Fe liz a idéia que tem 
por si a mo ci da de.
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Mas que es te ja, não im por ta. O ho mem não tra ba lha só para si, nem só
para a ge ra ção a que per ten ce. Além dis so, quan to mais tem po se der à ins tru ção,
tan to mais cer tos os seus efe i tos.

Ma ra nhão, 13 de ou tu bro de 1873.
A. DE ALMEIDA OLIVEIRA
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Capítulo Primeiro

O BRASIL E A SUA IGNORÂNCIA

i al gu res um con to ori en tal mu i to pró prio para o tex to
des te ca pí tu lo.

Da nah, moço bo ni to e her de i ro de gran de nome e gran de
for tu na, fazia os ma i o res es for ços para vi ver di to so, e re pre sen tar
brilhan te pa pel no seu país.

Di nhe i ro, ti nha-o para gas tar pro di ga men te. Ami gos, ele os
an ga ri a va e pos su ía sem pre em gran de nú me ro. Mu lhe res, não sa bia,
tan tas o de se ja vam, a que amas se ou es co lhes se!

Sem pre cer ca do de mu i ta gen te, pre pa ra va ca ça das, cor ri das,
jo gos, la u tos ban que tes, tudo em suma, que lhe pa re cia po der con ver gir
para o seu fim.

Mas...oh! de cep ção! Um como ruim fado agou ren ta va to dos
os seus de síg ni os, e fa zia re cu ar di an te dele o alto das suas as pi ra ções.

Mal ces sa va o ru í do das suas fes tas o po bre an fi trião se via
so li tá rio e ex pos to a um té dio mor tal. Mu i ta vez no meio de las as sal ta -
va-lhe o es pí ri to ta ma nho des gos to da vida que ele aban do na va seus
ami gos a fur to, e ia se en gol far na mais pe no sa me di ta ção.

I



Uma no i te, já bas tan te des fal ca do o seu ha ver, quan do ele, em 
vão pro cu ran do re pou so, fa zia con si go mes mo amar gas que i xas da sor te,
uma vi são o sur pre en deu e lhe fa lou as sim:

“Não te as sus tes, man ce bo. Mu i tos anos há que velo so bre ti
sem nun ca te fa zer mal, pelo con trá rio, pro cu ran do fa zer-te bem.

“Ca ti vas das tuas gra ças, ad mi ra do ra da tua ge ne ro si da de,
como do teu gen til pa re cer, sou aque la in fe liz que des pre sas te pe los li ber -
ti nos, que te cer cam!... E se in vi sí vel ando sem pre per to de ti, é por que
deu-me esse po der a gran de ra i nha das fa das.

“Sei, por tan to, o que tens, o que de se jas, o que so fres, e ago ra, 
que jul go che ga da a oca sião, que ro pro var-te como me pe na li sam os
teus in for tú ni os, e quan to de se jo li ber tar-te de les.

“É jus to o que as pi ra o teu mag nâ ni mo co ra ção. Teus do tes,
teu nas ci men to, tua for tu na, bem que já mu i to aba la da, dão-te di re i to a
se res um dos pri me i ros ho mens da nos sa so ci e da de.

“Mas não te pa re ça que aque las con di ções se jam bas tan tes
para a con se cu ção de tal fim, nem acre di tes na efi cá cia dos me i os que
em pre gas.

“Tu pen sas que a im por tân cia e a fe li ci da de po dem pro vir das 
di ver sões que pro mo ves, e tens por ami gos aque les que ne las to mam
par te?

“Oh! de plo rá vel en ga no! oh! mi se ran da ce gue i ra! Por meu
amor te juro que se não pro cu ra res ou tros me i os le va rás sem pre vida in -
gló ria e sem va lia.

“Os teus ami gos são fa la zes como os san tel mos do de ser to.
Des fru tam-te, e de i xam-te so li tá rio sem se lem brar de ti quan do fora da
tua pre sen ça.

“E as di ver sões, se jam elas qua is forem, ca ça das, dan ças,
banque tes ou jo gos, são o que há de me nos pró prio para te dar po pu la -
ri da de, im por tân cia e ami gos. Se elas não te cer cam de in ve jo sos e pa ra -
si tas, não pas sam do pre ço ca rís si mo, por que com pras mo men tâ ne os
go zos. Eu só as com pa ro ao re fri gé rio de uma chu va pas sa ge i ra no meio 
de um ca lor bo chor nal. Fin da a chu va e o ca lor con ti nua com a mes ma
ou com ma i or in ten si da de.
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“Se, pois, ao que vejo das tuas que i xas te en fas ti as des sa vida,
e que res se riamen te re for má-la, tra ça rei aqui a li nha, pelo qual de ves
diri gir a tua con du ta.”

Atô ni to e con fu so Da nah fez a cus to um si nal afir ma ti vo, e a
vi são con ti nu ou:

“Tu não tra ba lhas, nem sa bes coisa al gu ma. Teu cor po nun ca
se afa di gou em de man da de fins úte is. Teu es pí ri to nun ca re fle tiu nas
re a li da des da vida, ou só tem vis to o mun do por meio de pris mas men ti -
ro sos.

“Ora, isso é con tra ri ar a na tu re za, e por tan to im pe di-la de
pro du zir seus fru tos. Nin guém pode ser fe liz na ig no rân cia, na ir re fle xão
e na oci o si da de.

“A oci o si da de é mãe de fa di gas, que ne nhum tra ba lho pro duz. 
Mais ain da: ao oci o so os de u ses não con ce dem pra zer al gum. Por quê?
me per gun ta rás. Por que com o tra ba lho é que se com pram os pra ze res.
Por que o oci o so, só cu i dan do em pre ve nir a ne ces si da de das coi sas agra -
dá ve is, pro cu ra sem pre sa ci ar-se ne las an tes de de se já-las. Ele come sem
ter ape ti te, bebe sem ter sede e dor me por não sa ber em que em pre gar o 
seu tem po!

“A ir re fle xão equi pa ra o ho mem ao bru to, e pela ín ti ma re lação
em que está com a oci o si da de não é alhe ia às con se qüên ci as, que des ta
de flu em.

“Enfim a ig no rân cia é que gera a ir re fle xão e a oci o si da de, e
que cons ti tui por um lado a fon te de to dos os ma les do homem, por
outro a ven da, que o pri va de apli car-lhes o apro pri a do re mé dio.

“É por isso que vi ves che io de té dio, e a ven tu ra anda tão arre dia
de ti. Se não fos ses oci o so e não vi ves ses na ir re fle xão e na ig no rân cia
te ri as go zos de es pí ri to ca pa zes de te fa ze rem fe liz, e não se ri as ví ti ma
da ilu são, que te do mi na. Qu e ro di zer: não pro cu ra ri as a fe li ci da de em
ob je tos, que não po dem dar-te como es ses pe ral tas que te acompanham,
e es sas di ver sões, que te ar ru í nam.

“Qu e res ver se te nho ra zão? – Vai ou vir as li ções do gran de
Mje gui. Elas de sen vol ve rão teu pen sa men to, e este se en car re ga rá da tua 
fe li ci da de.
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“Sim, Da nah, o pen sa men to do ho mem é como o solo: encer ra 
te sou ros ines ti má ve is. Para os go zar o es sen ci al é cada um sa ber o meio
de des co bri-los.

“Qu an do es ti ve res de pos se des ses te sou ros, pos su i rás um
be né fi co e su a ve po der, ao qual sub me te rás os ho mens, os ani ma is, as
coi sas, toda a na tu re za. E quan do che ga res a esse es ta do não te será
mais des co nhe ci do ne nhum dos bens, que am bi ci o nas. Ser vi ços à pá tria, 
ami gos de di ca dos, paz de es pí ri to, ínti ma sa tis fa ção de quem pas sa seus
dias en tre ti do em obras úte is, nada em suma te fal ta rá do que é pre ci so
para o ho mem ser fe liz e vi ver co ber to de hon ras.”

De sa pa re ceu a vi são e Da nah en trou a re fle tir. Que trans for -
ma ção lhe era acon se lha da! De que sa cri fí ci os se fa zia de pen der a sua
fe li ci da de!

Uma gran de luta en tão se es ta be le ceu den tro em si mes mo. A 
prin cí pio para subs ti tu ir a cal ma pela con fu são, que es cu re cia suas idéi as. 
De po is para ven cer a va ci la ção, que o le va va do de se jo ao re ce io e do
re ce io ao de se jo de ex pe ri men tar...

Ora, a luz da ver da de de ful gen te que era pa re cia-lhe ado rá vel. 
Ora, o seu des lum bra men to como que o em ba la va num so nho, e lhe fazia
pen sar em mais uma ilu são a des fa zer.

Não é, po rém, fa cil men te que se re pe le a ver da de quan do ela
se nos im põe.

Como quer, pois, que es ti ves se, Da nah pas sou a no i te in te i ra
num con tí nuo con tem plar da que la luz, só pa re cen do que evi ta va cer rar
as pál pe bras para não de i xá-la fu gir.

Assim no dia se guin te, à hora em que seus ami gos es pe ra vam
ser cha ma dos para re co me çar os pra ze res da vés pe ra, o fi lho de Pa kis tund 
se guia o ca mi nho do sá bio, que a vi são lhe in di ca ra a fim de pe dir-lhe as
suas li ções.

Con ce di do o fa vor, Da nah di vi diu o seu tem po en tre o es tu -
do e o tra ba lho, e pro cu rou apro ve i tá-lo da me lhor for ma pos sí vel.

Se mu i to ou pou co es for ço lhe cus tou essa mu dan ça não me
lem bro eu ago ra. O cer to é que al ter nan do o es tu do com a di re ção dos
seus ne gó ci os, e sen do tão cons tan te em uma como em ou tra coisa, o
man ce bo não tar dou a se con ven cer do que a sua en can ta da aman te lhe
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dis se. À me di da que seu es pí ri to se es cla re cia, o té dio era subs ti tu í do
pe los do ces pra ze res do es pí ri to, e o tem po me nos e me nos lhe cus ta va
a pas sar.

Ou tra coisa igual men te cer ta é que, se a re for ma de sua vida
an ga ri ou-lhe de sa fe tos e ao prin cí pio o de i xou iso la do, tam bém por fim
deu-lhe inú me ros ami gos.

No meio de tudo suas her da des até en tão aban do na das começa -
ram a pros pe rar, e sua for tu na tor nou a se re fa zer.

Qu an do Da nah viu es tes re sul ta dos era já o moço mais fa la do 
do seu país.

Ele ain da não ti nha trin ta e cin co anos, e to dos lhe da vam já o 
lu gar, que Pa kis tund em vida ocupara pelo seu sa ber como pela sua
impor tân cia co mer ci al e po lí ti ca, e cons ti tu ía ele só o em pó rio do comér cio 
de mu i tos po vos cir cun vi zi nhos.

II

Seja ou não real a mi nha his tó ria (cha mo-a mi nha por que a
nar rei) nin guém po de rá ne gar a sa be do ria que nela se con tém.

Na for ma, no con ce i to, no fun do, uma luz ali bri lha com
to das as pro por ções para cons ti tu ir-se o cen tro, em tor no do qual deve 
gi rar o pen sa men to do ho mem: a luz do ma i or prin cí pio mo ral que se
co nhe ce.

Esse prin cí pio o le i tor já o per ce beu. Escre ve-se as sim – sem
ins tru ção e sem tra ba lho nada de bom pode a cri a tu ra hu ma na fa zer.

Di rei mais: Pois que a ver da de é a mes ma para o ho mem ou
para o povo, a his tó ria que aca bo de re fe rir en cer ra uma li ção, que mu i to
pode apro ve i tar a este moço dis so lu to que se cha ma Bra sil. Per ver ti do,
Da nah é o re su mo de to dos os seus ma les. Re ge ne ra do, é o mol de, em
que ele deve pro cu rar o meio de evi tar sua ru í na.

Rico, ao Bra sil de nada ser vem as suas ri que zas. Novo Plu tus
vive no meio de las sem po der uti li zá-las. Não há país onde se fale tan to
em ri que zas como o Bra sil. Entre tan to em ne nhum ou tro é tão di fí cil a
vida e tão in cer to o fu tu ro dos ci da dãos.

Gran de, as suas ter ras ja zem in cul tas como bal di os. Se para
qual quer fim os es tran ge i ros as pro cu ram, qua se ne nhum pro ve i to daí
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lhe re sul ta. Sabe-se que é pe que na a es ca la da co lo ni za ção. Além dis so
os seus hós pe des, des gos to sos dos seus cos tu mes e das suas ins ti tu i -
ções, mal se acha sa ci a da a am bi ção que os move, dão-lhe as cos tas
com as ri que zas que ad qui rem, e le vam con si go a se i va que po de ria
vi vi fi cá-lo.

For mo so, ri so nho, se du tor, usa e abu sa por tal modo da sua
mo ci da de, que está todo po dre de ví ci os. Um go ver no cor rup to e cor rup -
tor o avil ta e ani qui la, e ele su por ta tudo sem mur mú rio. Como se deu
com o povo ele i to sob o po der dos fa raós, pa re ce até que o que i xar-se
ape nas ser vi ria de au men tar seus ma les. Para cú mu lo de suas des gra ças
ne nhum Mo i sés ten ta pôr ter mo a elas, mas fal sos ami gos o des fru tam e 
tra em, e ele não tem ação para puni-los. Fal ta-lhe mes mo a co ra gem
para des pre zá-los!

Tudo isto don de pro ce de? Da ig no rân cia e da fal ta de tra ba lho.
A ig no rân cia que bran ta, es te ri li za a sua ati vi da de. A fal ta de

tra ba lho o tem de pés e mãos iner tes. Tira-lhe a um tem po a for ça do
ca rá ter, a in de pen dên cia e a li ber da de de ação.

Não me po nho com de mons tra ções; mas du vi do que al guém
se ri a men te me con tes te.

O Bra sil é in fe liz por que não tra ba lha, e não tra ba lha por que
é ig no ran te, não sabe apro ve i tar os ele men tos de vida que pos sui.

Que ele não tra ba lha vê-se da sua in dús tria e da sua la vou ra.
Aque la é ne nhu ma, e esta ape nas dá para com prar no es tran ge i ro o que
ele não sabe ou não pode fa zer.1 Ra zão por que, fu gin do-lhe toda a pra ta e 
ouro que se cu nha, nos seus apu ros fi nan ce i ros tem por úni co re cur so a
emis são do pa pel-mo e da, isto é, o con tra i men to de dí vi das, cuja so lu ção 
em pra za para as ge ra ções fu tu ras.

44 A. de Alme i da Oliveira 

1 Se gun do o úl ti mo Re la tó rio do Sr. Mi nis tro da Fa zen da a nos sa ex por ta ção no
exer cí cio de 1871 a 1872 foi de 177,047,880$rs, ao pas so que a im por ta ção no
mes mo exer cí cio su biu a rs. 155,724:525$000. Não é pois exa ge ra do o meu di zer,
prin ci pal men te aten den do-se à ob ser va ção, que faz o mes mo Re la tó rio, de que a
im por ta ção da que le exer cí cio foi mu i to in fe ri or à do exer cí cio de 1870 a 1871.
Tam bém se deve ter em vis ta que, pos to a ex por ta ção seja ma i or que a im por ta ção,
nem to dos os po vos do Impé rio, se não uma pe que na par te de les, tem di re i to ao
sal do que se ve ri fi ca.



E que é ig no ran te não se vê só da es cas sez do tra ba lho e des ses
sa ques fe i tos so bre o fu tu ro, po rém de ou tros da dos ain da mais cer tos.

Esses da dos são a soma da po pu la ção, o al ga ris mo dos ile tra dos
ou anal fa be tos, a des pe sa que se faz com a cul tu ra in te lec tu al do povo, o 
nú me ro dos seus es co la res e dos seus es ta be le ci men tos edu ca ti vos, os
mu se us, os jor na is, as bi bli o te cas que con ta, as so ci e da des, pe las qua is
pro mo ve a li te ra tu ra e a ins tru ção co mum.

É cer ta men te en fa do nho o in ter ro ga tó rio de cada um des tes
da dos. Entre tan to es pe ro que o le i tor me per mi ta fazê-lo.

III

Con ta2 este vas to ter ri tó rio uma po pu la ção de 10.161.041
pes so as, sen do 8.490.910 li vres e 1.670.131 es cra vas.

Em que pro por ção pen sa o le i tor que es tão os ig no ran tes?
15%, 20%, 25%, 30%, 35%? Enga na-se re don da men te. Só os es cra vos,
cuja ig no rân cia, de obri ga tó ria que é, não se pode pôr em dú vi da, re pre -
sen tam3 16% da po pu la ção ge ral.

Pelo que toca à po pu la ção li vre não sei exa ta men te a quan -
to ela ele va rá es ses 16%. To da via pos so fa zer um cál cu lo, que, se gun -
do cre io, não fica mu i to aquém da re a li da de. É ele for ne ci do pelo re -
cen se a men to des ta ca pi tal, que pas sa por uma das mais cul tas do
Impé rio.

S. Luís di vi de-se em três fre gue si as de po pu la ções pou co mais 
ou me nos igua is.

Den tre elas a mais im por tan te é sem dú vi da a de Nos sa Se nho ra 
da Vi tó ria: aí está o co mér cio e a ma i or par te do fun ci o na lis mo pú bli co.
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2 Se gun do a Re par ti ção de Esta tís ti ca, re la tó rio des te ano. A po pu la ção do Mu ni cí pio
Ne u tro, bem como a das pro vín ci as de Ala go as, Pi a uí e Pa ra ná, é con ta da con for me
o re cen se a men to do ano pas sa do; a das ou tras, por cál cu los apro xi ma dos. Não há, 
po rém, re ce io de que o re cen se a men to em mu i tas pro vín ci as fi que aba i xo des ses
cál cu los. Da que las em que já é co nhe ci do o seu re sul ta do, só o Pi a uí deu me nos
do que su pu nha. No Pa ra ná hou ve um ex ces so de 20.000 ha bi tan tes. Nas Ala go as 
um de 41.316. No Mu ni cí pio Ne u tro um de 39.591. Note ain da o le i tor que nos
cál cu los an ti gos em ne nhu ma pro vín cia se com pre en de ram os ín di os.

3 Des pre za da a fra ção. Et sic nos de ma is cál cu los da mes ma na tu re za, que adi an te
hei de fa zer.



Pois bem: nes sa fre gue sia, que tem mais ins tru ção que as ou tras, 
e que deu 9.012 ha bi tan tes, fo ram con ta dos 5.176 anal fa be tos.

Como, po rém, nes te nú me ro se com pre en dem os es cra vos,
que an dam por 2.623, sub tra í dos eles fi cam, para 6.389 ha bi tan tes li vres, 
2.553 ig no ran tes não es cra vos.

Ora, 2.553 são 39% de 6.389. Por tan to se numa ci da de, como 
a que to mei para base do cál cu lo, os ig no ran tes dão 39% da po pu la ção
li vre, não exa ge ro di zen do que nou tras par tes eles da rão 40%, 60%,
70%, 80% e 90%. Don de re sul ta que sen do 64 o mé dio en tre 39 e 90 e
adi ci o nan do-se a esse al ga ris mo os 16% dos es cra vos, se gu ra men te 80% 
da po pu la ção ge ral são ig no ran tes.4

Andam to das as ren das do país por 127,773:509$691rs, sen do 
103 mil con tos das ge ra is5 21,041:217$512 das pro vin ci a is,6 e
3,732:292$179 das mu ni ci pa is.7 Entre tan to des sa soma ape nas se ti ram
6,127:363$092 para as des pe sas da ins tru ção, sen do 4,035:799$176 por
par te das pro vín ci as8 e 2,091:563$916 por par te do Esta do!9

Pois que o povo li vre sobe a 8.490.910 pes so as, e os me ni nos
em ida de es co lar re pre sen tam em toda a par te 1/7 ou 14% da popu la ção, 
de ve ri am ter fre qüen tan do es co las 1.212.987 me ni nos.10
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4 O Sr. Davi Mo re i ra Cal das, dis tin to jor na lis ta de Te re si na, dan do-me al gu mas
in for ma ções, que lhe pedi acer ca da sua pro vín cia, dis se-me o se guin te (em car ta
de 24 de ju lho do cor ren te ano): “Con for me o re la tó rio do atu al pre si den te há
pou co lido pe ran te a as sem bléia pro vin ci al, nes ta pro vín cia ape nas sa bem ler
22.298 pes so as, isto é, 5/42 do to tal da po pu la ção li vre.” Esta tris te re a li da de não
me de i xa men tir.

5  Lei nº 2.348, de 25 de agos to do cor ren te ano.
6 Se gun do o mapa nº 1. Vid. no fim do vo lu me.
7 Achei isso no Novo Mun do de 24 de fe ve re i ro des te ano.
8 Se gun do o mapa nº 1. Essa des pe sa é fe i ta uni ca men te com a ins tru ção pri má ria e 

se cun dá ria.
9 Se gun do a ci ta da lei de 25 de agos to. Cum pre ob ser var que a des pe sa a car go do

Esta do não tem por ob je to só a ins tru ção su pe ri or. Nos seus 2.091 con tos
(des pre zo a fra ção) en tram 658 da ins tru ção pri má ria e se cun dá ria do Mu ni cí pio
Ne u tro e 250 de di ver sos es ta be le ci men tos da Cor te, como a Bi bli o te ca Pú bli ca, o 
Li ceu de Artes e Ofí ci os, o Insti tu to Co mer ci al, a Aca de mia de Be las-Artes e os
asi los de sur dos-mu dos e ce gos.

10 Vid. mapa nº 2 no fim do vo lu me.



Mas di zem do cu men tos que te nho em meu po der11 que o
to tal12 dos me ni nos que fre qüen tam as es co las de ins tru ção pri má ria e
se cun dá ria pú bli ca e par ti cu lar é 182.926 ou 15% de 1.212.987. Logo
1.030.061 me ni nos ou 85% dos que po di am ir à es co la cres cem na ig no -
rân cia!13

Sub tra ia-se des ses al ga ris mos a par te dos alu nos da ins tru ção
se cun dá ria, os qua is an dam por 12.859, e mais ver go nho sa há de ser a
pro por ção da fre qüên cia es co lar!

Qu an tos são os nos sos es ta be le ci men tos edu ca ti vos? O ex pos to 
já mos tra que não pode de i xar de ser mu i to di mi nu to o seu nú me ro.
Não obs tan te eu o men ci o no para di zer toda a ver da de.

São 4.89014 to das as nos sas es co las de ins tru ção pri má ria,
3.792 pú bli cas e 1.098 par ti cu la res.

Do en si no se cun dá rio ape nas te mos 358 es ta be le ci men tos:
110 pú bli cos e 248 par ti cu la res.

Di vi di da a po pu la ção por 5.24815 há uma es co la para 1.617
ha bi tan tes. Di vi di da por 4.890 cabe uma para 1.736!

Uma co i sa me lhor que tudo pode dar a me di da da ig no rân cia
de um povo. É a ins tru ção do sexo fe mi ni no.

Do que te nho dito já se pode ver qual seja en tre nós essa ins -
tru ção.

Só re ce ben do ins tru ção em todo o Impé rio 182.926 me ni nos, 
ain da que esse nú me ro fos se igual men te di vi di do pe los dois se xos, in sig -
ni fi can te se ria o qui nhão do fe mi ni no.
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11 Ma pas e car tas par ti cu la res, que re ce bi de qua se to das as pro vín ci as. Qu an to às
que não me pres ta ram in for ma ções re cor ri aos Re la tó ri os dos seus pre si den tes,
as sim como aos do Sr. Mi nis tro do Impé rio e da Re par ti ção de Esta tís ti ca.

12 Vid. mapa nº 3 no fim do vo lu me.
13 Este al ga ris mo, que não pode ser pos to em dú vi da, ain da mos tra que tive ra zão

em di zer que 80% da po pu la ção ge ral são ig no ran tes. Os me ni nos que vão à es co -
la não che gam a dar 2% da po pu la ção ge ral!

14  Vid. mapa nº 3.
15 4.890+358.



À vis ta, po rém, do que pode a mu lher ins tru í da fa zer pelo
bem ge ral não de i xo de con sig nar esta agra van te da nos sa si tu a ção.

Dos 4.890 es ta be le ci men tos de ins tru ção pri má ria, que
te mos, ape nas 1.752 per ten cem ao sexo fe mi ni no, sen do 1.339 pú -
bli cos e 413 par ti cu la res, uns e ou tros fre qüen ta dos por 50.758
alu nas.

Dos de ins tru ção se cun dá ria, que são 358, só 85 não per ten cem
ao sexo mas cu li no, sen do 1 pú bli co e 84 par ti cu la res, to dos fre qüen ta dos
por 2.554 alu nas! Don de se vê que ten do o sexo fe mi ni no 1.837 es co las
e 53.312 es co la res, o sexo mas cu li no tem mais que ele 3.411 es co las e
129.614 alu nos!

Bem jus to foi Mr. Agas sis16 quan do fez pre ce der des tas
pa la vras o que que ria no tar so bre a con di ção da mu lher no Bra sil. 
“Pou co te nho a di zer da es co la das me ni nas. O Bra sil qua se não se
im por ta com a edu ca ção das mu lhe res. O ní vel do seu en si no mes -
mo é pou co ele va do. Até nos co lé gi os fre qüen ta dos pe las fi lhas das
clas ses ri cas, to dos os mes tres se que i xam de lhes se rem ti ra das as
alu nas jus ta men te na ida de em que a in te li gên cia co me ça a de sen -
vol ver-se.”

Se é mi se rá vel o en si no ele men tar, o que se pode di zer com
re la ção ao pro fis si o nal? O le i tor pa tri o ta, es tou cer to, an tes qui se ra que
eu não to cas se nes ta cha ga. Está, po rém, no meu de ver o não de i xá-la
des per ce bi da.

To dos os nos sos es ta be le ci men tos de ins tru ção pro fis si o nal
não pas sam de 69! E note-se que para che ga rem a tan to con tei, a par
dos de ins tru ção su pe ri or ci vil e mi li tar, to dos aque les que, em bo ra di fun -
din do pou cos co nhe ci men tos, pre pa ram os alu nos para o exer cí cio de pro -
fis sões. É as sim que com pre en di no mes mo pla no as es co las dos edu -
can dos e me no res ar tí fi ces,17 apren di zes ma ri nhe i ros e ou tras que
cons tam do mapa18 nº 4.
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16 Vo ya ge au Bre sil.
17 A ins ti tu i ção dos edu can dos ar tí fi ces é pro vin ci al, a dos me no res ar tí fi ces é ge ral,

anda ane xa aos ar se na is de guer ra.
18 Vid. no fim do vo lu me.



Nem uma uni ver si da de, nem uma es co la de ciên ci as fí si cas e
na tu ra is!

Esta fal ta não tem qua li fi ca ti vo!
O es tran ge i ro, que nos vi si ta ou de lon ge nos ob ser va, não sa -

be rá com pre en der como um povo que se ar ro ga o tí tu lo de ci vi li za do
não tem o en si no uni ver si tá rio, nem pro cu ra sa nar essa fal ta au men tan do o 
nú me ro das fa cul da des que pos sui.

Nem pro cu ra sa nar: é a ex pres são ver da de i ra.
Por par te das pro vín ci as não se pode es pe rar a fun da ção da

mais sim ples fa cul da de, es tan do elas dis so ini bi das pela er rô nea in ter -
pre ta ção, que se tem dado ao Ato Adi ci o nal.

Por par te do Esta do, pou cos po lí ti cos se pre o cu pam com
essa idéia. Eu sei ape nas de dois ou três, que a têm ex ter na do no
par la men to com for mal re pro va ção da mor par te dos seus mem -
bros!

A cri a ção de no vas fa cul da des para que ser vi ria? Per gun tam
al guns re tró gra dos, que aliás pas sam por ilus tra ções. Para tor nar ma i or o 
já cres ci do nú me ro dos dou to res. Ora, não é isso o que nos fal ta. O que 
nos fal ta são es co las, que ha bi li tem o povo para o tra ba lho, como se
sem cer tos co nhe ci men tos ci en tí fi cos al gum tra ba lho im por tan te pos sa
ser em pre en di do, e a di fu são des ses co nhe ci men tos seja pos sí vel onde
não há ho mens que os pro pa guem!

Dig nos êmu los de Pi e borg ne, se vos pe dis sem a cri a ção
des sas es co las, vós com pe sar con fes sa ríe is a sua ne ces si da de, mas ar gu -
men ta ríe is com os re cur sos fi nan ce i ros do país, ou com a fal ta de pes so al
idô neo para regê-las.

Entre tan to, nada dis so se ria dig no de ad mi ra ção. Vós sois
como os mor ce gos. Pre ci sa is das tre vas para vi ver: só nas tre vas po -
de is su gar o san gue das vos sas ví ti mas. Pelo vos so bem de i xa ríe is o
povo a bra ços com to das as mi sé ri as, se pudés se is im pe dir que ele se
que i xas se!

Se tudo isto é exí guo e ri dí cu lo, o que di re mos dos ou tros
da dos que nos fal ta con si de rar? O le i tor vai ver e jul gar por si. Eu não
fa rei co men tá rio algum.
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Jor na is só con ta mos 272, na sua ma i or  par te heb do ma dá ri os19

e de mu i tas pe que nas edi ções.
Mon tes qui eu, em Lon dres, ad mi rou-se mu i to de ver um pe dre i -

ro len do o seu jor nal em cima de uma casa. Se ele hoje re sus ci tas se e per -
cor res se o Bra sil, sem dú vi da se ad mi ra ria, mas de ver a pou ca im por -
tân cia que aqui tem esse ins tru men to da ci vi li za ção. Pos su í mos um jor -
nal para 33.828 ha bi tan tes li vres!

Insti tu i ções que ago ra co me çam a ser apre ci a das, pos to que
há mu i to tem po exis tam na Cor te, em S. Sal va dor e no Re ci fe, são ape -
nas dez to dos os nos sos mu se us, três naque las ci da des e se te20 nas ca -
pi ta is do Pará, Ma ra nhão, Ce a rá, Ala go as, São Pa u lo e Mi nas.
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19
PROVÍNCIAS  DIÁRIOS HEBDOMA-

DÁRIOS

Ama zo nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 16
Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
Rio Gran de do Nor te. . . . . . . . . . . . . . 6
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
Per nam bu co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 11
Ala go as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Ba hia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 18
Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Espí ri to San to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
San ta Ca ta ri na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rio de Ja ne i ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16
Mu ni cí pio Ne u tro . . . . . . . . . . . . . . . . 10 60
S. Pe dro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13
S. Pa u lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 27
Mi nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
Pa ra ná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mato Gros so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Go iás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Soma . . . . . . . . . . . . . . . .  51 221

20 São Pa u lo tem dois. O de São Luís ain da está se cri an do; mas já o men ci o no, porque
seu nú cleo au men ta to dos os dias, e es pe ra-se que seja bre ve a sua ina u gu ração.



Mais fe liz que a dos mu se us tem sido a idéia das bi bli o te cas e
ga bi ne tes de le i tu ra, pois se acha re a li za da em ma i or nú me ro de pro vín ci as.
Não obs tan te to das as bi bli o te cas que pos su í mos são 71: 34 pú bli cas e
37 par ti cu la res; 22 na Cor te com 279.291 vo lu mes e 49 em 16 pro vín ci as
com 136.556.21

Enfim, de so ci e da des ci en tí fi cas, li te rá ri as e pro mo to ras da
ins tru ção, bem po bre é o gran de Impé rio do Cru ze i ro. Das três es pé ci es 
ape nas se con tam 87: 29 na Cor te22 e 58 em 13 pro vín ci as.23

IV

Nada mais que o ex pos to se ria pre ci so para dar em re sul ta do
a nos sa ig no rân cia.

Mas como se isso ain da não bas tas se, um fato elo qüen tís si mo
pro va que des ses mes mos me i os que ser vem à ins tru ção não se co lhem
to dos os fru tos de se já ve is.

Sabe o le i tor que fato é esse? Eu lhe digo com fran que za. Mas 
por bre vi da de só fa la rei das bi bli o te cas e das es co las.

As bi bli o te cas são de pe que na uti li da de. Coisa já ob ser va da
por um sá bio es tran ge i ro,24 o povo des ta ter ra não ama a le i tu ra, nem
acre di ta nas suas van ta gens. Pou cas são as pes so as que fre qüen tam as
bi bli o te cas,25 e es sas mes mas, na sua maior par te, não com o fim de se
ilus trar,  mas de se dis tra ir, pelo que só pro cu ram li vros de li te ra tu ra. Os 
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21 Vid. mapa nº 5 no fim do vo lu me.
22 Ci en tí fi cas 6, li te rá ri as 15, pro mo to ras da ins tru ção 8.
23 Ama zo nas, 2; Pará, 4; Ma ra nhão, 5; Per nam bu co, 9; Ala go as, 1; Ba hia, 6; Ser -

gi pe, 2; Rio de Ja ne i ro, 8; São Pe dro, 5; São Pa u lo, 10; Pa ra ná, 1; Mi nas, 4;
Go iás, 1; – Ci en tí fi cas, 9; li te rá ri as, 34; au xi li a res da ins tru ção, 15.

24 Mr. Agas sis – obra ci ta da. Impres si o nou-lhe tan to a nos sa ne ga ção pela le i tu ra
que ele fala dis so mais de uma vez.  Para se ver a que pon to ele le vou as suas
ob ser va ções ci ta rei a pas sa gem do cap. 15, pág. 466: “Nada sur pre en de tan to o 
es tran ge i ro como  esta au sên cia de li vros nas ca sas bra si le i ras. Se o pai exer ce
uma pro fis são li be ral tem uma pe que na bi bli o te ca de tra ta dos de Me di ci na ou de
Di re i to, mas nin guém vê os li vros dis se mi na dos pela casa como ob je to de uso co -
ti di a no.”

25 As 23 bi bli o te cas, de que dá no tí cia o Re la tó rio da Re par ti ção de Esta tís ti ca, foram
fre qüen ta das no ano pas sa do por 18.885 pes so as.



li vros de ciên ci as, os que tra tam de co isas sé ri as, os que po dem es pa lhar
idéi as úte is, es ses não lhes agra dam, são abor re ci dos ou mas san tes,
como or di na ri a men te se diz.26

Qu an to às es co las, têm elas con tra si mu i tos in con ve ni en tes.
Para só tra tar das ca pi ta is, apon ta rei os se guin tes.
As es co las que te mos po di am ser fre qüen ta das pelo du plo

dos alu nos. Se não são é por que há mu i ta ir re gu la ri da de na fre qüên cia
es co lar. O úni co meio de fa zer ces sar essa ir re gu la ri da de, o prin cí pio da
ins tru ção obri ga tó ria, po de-se di zer que en tre nós ain da não foi ado ta -
do. Pos to mu i tas pro vín ci as o te nham em suas leis, ain da ne nhu ma o le -
gis lou con ve ni en te men te.

De i xan do este pon to, o ob ser va dor  en con tra logo ou tro in con -
ve ni en te no es tre i to cír cu lo do en si no. Escri ta, le i tu ra e cál cu lo: eis em
re gra  todo o pro gra ma  das nos sas es co las! 

Enfim, ajun te-se a tudo isso a fal ta de ins tru ção, mé to do e des ve lo 
nos pro fes so res, e re co nhe cer-se-á que o en si no tem es tes gran des de fe i tos.

Além de não ser dado com re gu la ri da de, não com pre en de to das
as  ma té ri as, cujo co nhe ci men to  nin guém  pode dis pen sar.

Sal vas al gu mas ex ce ções, os pro fes so res em ge ral não aju dam, 
an tes pre ju di cam o de sen vol vi men to dos me ni nos. Ho mens, que só em
fal ta de me lhor em pre go se gui ram o ma gis té rio, que para ele não se
pre pa ram, e que por mal re mu ne ra dos pro cu ram fora dele su pri mir a
exi güi da de das suas ren das, nem só es tão aba i xo do mé ri to que o car go
exi ge como en si nam mal o pou co que sa bem.

É prin cí pio re ce bi do nas na ções cul tas que a ins tru ção ge ral só
deve  abran ger es tu dos, cuja uti li da de o ho mem pode sen tir du ran te toda a
vida. Assim como que não se deve cul ti var a me mó ria em pre ju í zo das fa cul -
da des do es pí ri to, que são mais ati vas e mais fe cun das, nem en si nar à cri an ça
o que ela não com pre en de in tu i ti va men te, por que pode ser logo es que ci do.

Estes axi o mas pe da gó gi cos são a cada pas so me nos pre za dos
pelo ge ral dos pro fes so res.

– Como? per gun ta rão eles in dig na dos?
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26 Den tre 486 obras que du ran te um ano se le ram na Bi bli o te ca Po pu lar Ma ra nhense,
395 são de li te ra tu ra.



– Que li vros dais a ler aos vos sos dis cí pu los?
 – A car ti lha da dou tri na cris tã, o ma nu al de Mon te Ver de, a

his tó ria de D. João de Cas tro e...
– Ora, é pre ci sa men te aí que está uma das vos sas cul pas. Não

de víe is pre te rir os li vros na ci o na is pe los es tran ge i ros, os mo ra is pe los
te o ló gi cos, os ci en tí fi cos pe los li te rá ri os. Aque les e ou tros li vros, que a
pre tex to de re le gi o sos e clás si cos tão fa mi li a res são nas es co las, os me ni nos
não os com pre en dem  ou com pre en dem com gran de pre ju í zo da sua
edu ca ção. Bas ta di zer-se que pre o cu pam seu es pí ri to com pre ce i tos  car ran -
ças, his tó ri as ba na is e dou tri nas abs tra tas, o que so pe ia o de sen vol vi -
men to da ra zão e da mo ra li da de.

Estes in con ve ni en tes não se da ri am se ti vés se mos me lho res
pro fes so res.

Em vez de apren de rem a ter medo de al mas do ou tro mun do, 
de sor ti lé gi os, de de mô nio e mis té ri os, os me ni nos se ri am ini ci a dos nos
prin cí pi os da ver da de i ra re li gião, que con sis te sim ples men te em amar a
Deus e aos ho mens. Em vez de se en tre te rem com fa ça nhas be li co sas e
prá ti cas me ta fí si cas, te o ló gi cas ou idó la tras, se ri am edu ca dos se gun do as 
vis tas da ci vi li za ção mo der na, ou afe i tos des de a es co la a pen sar nas
ins ti tu i ções e os cos tu mes de que mais pre ci sa o seu país.

V

A quem se deve im pu tar a cul pa des te mal? É ne ces sá rio que
eu exa mi ne este pon to an tes de pas sar adi an te.

Qu an to a mim toda a cul pa é do Esta do e só do Esta do. As
pro vín ci as fa zem o que po dem e se mais não fa zem é por que o Esta do as
re du ziu a uma im po tên cia in ven cí vel. Ele mo no po li zou a ins tru ção su pe ri or 
e não lhe deu de sen vol vi men to al gum. Ele des cen tra li zou o ser vi ço da in fe -
ri or, e de i xou to das as suas des pe sas à car go das pro vín ci as, não obs tan te
sa ber que es tas, com as ren das que têm, ne nhum im pul so lhe da ri am.

Então que ríe is a cen tra li za ção do en si no? É ou tro o meu pen -
sa men to. O pro gres so da ins tru ção pú bli ca é em gran de par te uma
ques tão de di nhe i ro. Não há boas es co las nem bons mes tres sem mu i ta
e mu i ta des pe sa. Se, pois, con de no aque le pro ce di men to do Esta do é só
para mos trar que ele com a cen tra li za ção fin giu fa zer ao país um gran de
bem, mas fez-lhe na re a li da de um gran de mal.
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Eu que ro a des cen tra li za ção do en si no, até da pro vín cia para
o mu ni cí pio, mas em ou tras con di ções, não do modo por que a te mos.

A quem in te res sa a ins tru ção pú bli ca? Só ao mu ni cí pio? Só à
pro vín cia?

Nin guém que re rá ex clu ir o Esta do da par ti lha dos seus be ne -
fí ci os. Ele se sus ten ta com os tri bu tos que im põe a ri que za par ti cu lar, e 
esta, sa bem to dos, tem por úni ca fon te a ins tru ção pú bli ca. Como diz
M. Ju les Si mon, não é con tan do-se uni ca men te a fer ti li da de do seu
solo, o nú me ro das suas mi nas e a fe liz si tu a ção de seus por tos que se
cal cu la a ri que za de uma na ção. Se ela não ti ver ho mens pode pos su ir
tudo isso em abun dân cia, e não ser nem rica no in te ri or, nem po de ro sa 
no ex te ri or.

Con se qüen te men te, se o Esta do re co nhe cia ser pre ci so des cen -
tra li zar o en si no in fe ri or, não de via fazê-lo como fez, dan do às pro vín ci as o 
di re i to de le gis lar so bre ele e pon do-se de fora das res pec ti vas des pe sas.

A des cen tra li za ção é tan to mais cen su rá vel quan to se vê, que
nem ao me nos foi acom pa nha da das li ber da des e re cur sos que ela pe dia. 
É as sim que o Esta do não deu às pro vín ci as toda soma de po der27 que
fora pre ciso, nem para o for ço so au men to das suas des pe sas lhes de i xou 
me i os de cri a rem no vos tri bu tos.

O que o Esta do fez, não há pois negá-lo, foi de sem ba ra çar-se
de um peso, que pou co lhe agra da va. E o que um Esta do ho nes to fa ria
era di zer às pro vín ci as – “Le gis lai como vos pa re cer me lhor, mas de
modo que a des cen tra li za ção che gue ao mu ni cí pio. Para esse fim, aju dare is
ao mu ni cí pio, como eu aju do a vós, de i xan do-vos mu i tas ma té ri as tri bu -
tá ve is, ou con cor ren do di re ta men te com a mi nha quo ta nas des pe sas!”
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27 Um exem plo é o prin cí pio da ins tru ção obri ga tó ria, que as pro vín ci as não po dem
es ta be le cer por não es tar nas suas atri bu i ções, como de ci diu o Avi so nº 280 de 19
de ju nho de 1861. De se jo a ins tru ção obri ga tó ria, mas à vis ta da le gis la ção em
vi gor sou for ça do a con vir que o ci ta do Avi so não pode in cor rer em cen su ra alguma.
Fe liz men te o go ver no ge ral, ven do a ten dên cia dos es pí ri tos para a re for ma da
ins tru ção, tem fe cha do os olhos às leis fe i tas pe las pro vín ci as na que le sen ti do.
Res ta ago ra que o par la men to tor ne di re i to o que já é fato para as pro vín ci as re va li -
darem as suas leis, e as sim não acon te cer que em caso de ques tão de i xem de ser
im pos tas as pe nas de cre ta das por elas. Eu, como ma gis tra do, ja ma is apli ca ria pe nas
de cre tadas por po der in com pe ten te, fos sem elas as mais sa lu ta res.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

RAZÃO DE SER, PLANO E FIM DESTE LIVRO

 ig no rân cia em que vi ve mos é so bre mo do ver go -
nho sa, quer para a na ção em ge ral, quer para cada pro vín cia em par ti -
cu lar.

Mas por hon ra do país, nele já se ma ni fes ta uma pro nun ci a da
ten dên cia para sa ir mos de tão anô ma la si tu a ção.

Como que che io de re mor sos, o Esta do faz por si a pro pa -
gan da da ins tru ção, e com par te com as pro vín ci as o em pe nho e o es for ço,
que seu me lho ra men to re cla ma. Cre io mes mo que, se as pro vín ci as o
exi gi rem, ele não está lon ge de quo ti zar-se com elas para as des pe sas
es co la res.

De ou tro lado, as pro vín ci as não me dem os seus re cur sos
quan do se lhes fala do en si no pú bli co.

Já com pe ne tra das de que só por meio dele po de rão fa zer
sé ri os pro gres sos, cada qual en vi da seus es for ços para me lho rá-lo, e a 
ca ri da de tan to in di vi du al como as so ci a da pro cu ra aju dá-las no seu
em pe nho.

I



Assim é que as as sem bléi as pro vin ci a is au men tam a des pe sa
do en si no à me di da que cres cem as suas ren das,1 e a fi lan tro pia dos ri cos
to dos os dias se re ve la por meio de pin gues do a ções à ins tru ção pú bli ca.2

Assim ain da qua se di a ri a men te a im pren sa re gis tra a cri a ção
de no vos fo cos de luz, e o es ta be le ci men to de as so ci a ções be ne fi cen tes,
em cu jos fins en tra a ins tru ção pú bli ca.

Re a li za da fora da Cor te,3 a idéia das es co las no tur nas, pela
pri me i ra vez nes ta pro vín cia em 1868, não tar dou a ser abra ça da pe las
ou tras, de modo que já hoje con ta o Impé rio 136 es co las des sa na tu -
re za, sen do 83 pú bli cas e 53 par ti cu la res, to das fre qüen ta das por
5.720 pes so as.4

Da mes ma for ma que a dos cur sos no tur nos, a cri a ção de
bi bli o te cas e ga bi ne tes de le i tu ra é ou tra pro va da ten dên cia da épo ca
para o de sen vol vi men to da ins tru ção.

Re cen te men te ina u gu ra ram-se bi bli o te cas em 16 pro vín ci as,5

en tre as qua is uma, a do Rio de Ja ne i ro, que por lei de 26 de de zem bro
de 1871 man dou cri ar um es ta be le ci men to des ses em cada uma das suas 
ci da des.

Fi nal men te, ain da por dois me i os a idéia toma vul to e cres ce.
Um: qua se to das as pro vín ci as es tão in tro du zin do re for mas

no seu en si no, sen do prin ci pa is pon tos des sas re for mas os três co nhe ci dos
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1 Se gun do o re la tó rio do Sr. Mi nis tro do Impé rio, de maio de 1872, a des pe sa da
ins tru ção nas pro vín ci as an da va por 3,362,687,522 rs. Entre tan to o mapa nº 1,
que or ga ni zei so bre da dos mais mo der nos, mos tra que a mes ma des pe sa já sobe a
4,035,799,176 rs.

2 Só nes ta ca pi tal, em pou co mais de um ano, per to de 70 con tos têm sido da dos ao 
go ver no com des ti no às obras das qua tro es co las que es ta mos fa zen do. No in te ri or, 
não é me nos ma ni fes ta a pro te ção que se li be ra li za à idéia. O go ver no tem re ce bi do 
do na ti vos de qua tro ca sas já pron tas para es co las, e pre sen te men te não me nos de
oito se es tão cons tru in do com o mes mo fim.

3 A Cor te tem o seu Li ceu de Artes e Ofí ci os des de o ano de 1858.
4 Vid. o mapa nº 6 no fim do vo lu me.
5 No ano pas sa do cri ou-se uma bi bli o te ca nes ta ci da de. Ago ra se aca ba de cri ar ou tra,

que tem o nome de mi li tar. Cha ma-se as sim por ser fun da da para os mi li ta res que
aqui des ta ca rem. Seus vo lu mes so bem a per to de 700.



prin cí pi os – ins tru ção nor mal, apren di za do obri ga tó rio e li ber da de de
en si no.

Ou tro: nos úl ti mos anos tem-se no ta do con si de rá vel au men -
to, quer no nú me ro das es co las pri má ri as,6 quer no dos res pec ti vos
alu nos.

Em 1867, o Sr. Con se lhe i ro Bar ro so achou que os nos sos
es ta be le ci men tos de ins tru ção pri má ria so ma vam 2.717. Em maio do
ano pas sa do, o Sr. Mi nis tro do Impé rio con tou 4.202, e re co nhe ceu
que, de 1869 até en tão, ti nha-se dado o acrés ci mo de 824. Ago ra co -
nhe ço eu que o au men to de 1867 a 1869 foi de 1.161, e que o de
maio de 1872 até hoje foi de 688. Don de se vê que o to tal dos acrés -
ci mos é 2.673.

Qu an to à fre qüên cia es co lar, não é me nos sen sí vel o seu pro -
gres so. Ve ja mos as mes mas épo cas.

Se gun do o Sr. Con se lhe i ro Bar ro so, em 1867 fre qüen ta vam as 
es co las pú bli cas e par ti cu la res 104.025 me ni nos. Se gun do o Sr. Mi nis tro
do Impé rio, em maio de 1872 já po vo a vam as es co las 125.867 alu nos,
isto é, ti nha-se dado o acrés ci mo de 21.842. Mas com este au men to re -
co nhe ce-se o de 19.243 no de cur so de 1869 a 1870. Por tan to, ven do-se
hoje do meu mapa que os es co la res so bem a 170.067, te mos que nos
úl ti mos seis anos de ram os se guin tes au men tos:

De 1867 a 1869: 2.599; de 1869 a 1870: 19.243; de 1870 a
1873: 44.200.

II

Do ex pos to se co li ge que a vida in te lec tu al no Bra sil não é
ain da um fato, mas é já uma gran de as pi ra ção.

O país já co nhe ce a cor re la ti vi da de que exis te en tre o de -
sen vol vi men to do es pí ri to e a pros pe ri da de do gê ne ro hu ma no, ou 
a in fluên cia que a ins tru ção exer ce no des ti no do ho mem e dos
po vos.
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6 O en si no se cun dá rio tem es ta do apá ti co, o que é uma pro va ir re cu sá vel da sua
inu ti li da de, pelo modo por que está or ga ni za do.
De 1867 até hoje, ape nas deu-se o au men to de 4.259 alu nos.



Nin guém mais ig no ra que da ins tru ção é que nas cem os bons
cos tu mes, o amor ao tra ba lho, e to das as vir tu des, que fa zem a fe li ci da de
das na ções. Que os po vos con tam seus pro gres sos pela des tru i ção das
bar re i ras da ig no rân cia, ou pe los ele men tos no vos, que as con quis tas do
es pí ri to ofe re cem ao de sen vol vi men to da ci vi li za ção.

Con sul tai o eco no mis ta, o po lí ti co, o mo ra lis ta, o ho mem que 
qui ser des; to dos vos res pon de rão que a ins tru ção é o bem mais es ti má vel
que exis te, e se de se jar des sa ber por que, eles vos di rão:

O eco no mis ta: “Para to dos a ri que za in te lec tu al é a mais segura,
a mais co mu ni ca ti va e a mais ren do sa que exis te. Se gu ra con tra ela tudo
é im po ten te: os ter re mo tos, os in ver nos, as se cas, as guer ras, as gran des
ca la mi da des. Co mu ni ca ti va, trans mi te-se in con di ci o nal men te, sem hi po -
te cas, sem pe nho res, sem ca u ções. E o que mais é, quem a dá não de i xa
de pos suí-la, nem tem in te res se em ocul tá-la. Ren do sa, os seus pro ventos
são in co men su rá ve is. So mam-se os di vi den dos das mais fe li zes empresas, 
mas não há cál cu lo que pre ci se os ju ros do di nhe i ro que ela re pre senta.
Um povo in te li gen te e ins tru í do tem re cur sos para tudo. Nas çam eles 
don de nas ce rem – da agri cul tu ra, do co mér cio, da in dús tria ou das
ar tes –, com eles é fe liz no in te ri or, com eles faz-se res pe i tar no ex -
te ri or.”

O mo ra lis ta: “Qu e res ser bom ho mem? Pro cu ra cul ti var o teu 
es pí ri to. A tua ins tru ção apro ve i ta rá tan to a ti e aos teus des cen den tes
como aos teus ami gos e ao teu país. Em ra zão da vida so ci al e da mú tua
de pen dên cia em que nos acha mos uns dos ou tros, mu i tos bens e mu i tos 
ma les que nos as sis tem pro vêm não só da nos sa in di vi du a li da de, como
da de quem con vi ve co nos co. As tre vas do es pí ri to são para os mis te res
da vida in di vi du al e so ci al como as do quar to es cu ro, em que um aci den te
nos obri ga alta no i te a ca mi nhar. O ho mem nes ta con di ção não acer ta 
nem com o fós fo ro nem com o ob je to que pro cu ra, ao con trá rio,
topa e que bra o que não bus ca. Se me lhan te men te o ig no ran te, na
co mu nhão so ci al, dê-se-lhe em bo ra toda a li ber da de, não sabe nem
como de man dar a sua fe li ci da de, nem como ha ver-se sem pre ju di car 
a si e aos ou tros. Res ta-lhe, é cer to, o re cur so de en tre gar-se à
boa-fé e di ta mes alhe i os. Mas as sim não lhe fal ta rá só a ple ni tu de da 
exis tên cia. Co mu ni can do-se com seus se me lhan tes só por meio da
pa la vra fa la da, des co nhe cen do a pa la vra de se nha da pela pena e pela 
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im pren sa, suas fa cul da des não te rão luz nem es pa ço, e ele será o
que os ou tros qui se rem, bom ou mau, se gun do as cir cuns tân ci as,
sem mé ri to nem de mé ri to nas suas ações, ho mem au tô ma to por
con se guin te!”

O po lí ti co: “A de mo cra cia ga nha ter re no to dos os dias. Tan to
nas mo nar qui as como nas re pú bli cas há uma ver da de i ra pa i xão pela
igual da de. Da qui re sul ta que em to das as na ções há de for ço sa men te
cres cer o nú me ro dos in di ví du os, que por meio do seu voto to mam
par te no go ver no do mun do. Alguns pa í ses já têm es ta be le ci do o su frá gio
uni ver sal. Em toda a par te, as mul ti dões im pa ci en tes ba tem à porta das
sa las do es cru tí nio, e a aris to crá ti ca Ingla ter ra, mes mo, aca ba de as en tre a -
brir. Este mo vi men to pro ce de de ca u sas tão pro fun das e tão ge ra is, que
ne nhum so be ra no, ne nhum par ti do, ne nhu ma co a li zão po de rá pa ra li sá-lo.
Ora, sen do im pos sí vel detê-lo, é pre ci so apro ve i tá-lo para o bem, e
este efe i to a po lí ti ca só con se gui rá fa zen do com que cada ex ten são
do su frá gio seja a con se qüên cia de um pro gres so da ra zão pú bli ca, ou 
que os ho mens não in ter ve nham nos ne gó ci os da so ci e da de en quan to
não fo rem ca pa zes de bem di ri gir os seus. Quem não sabe qual é o
seu ver da de i ro in te res se é in dig no de ele ger aque les que de vem re gu lar 
os in te res ses ge ra is. Dai o su frá gio a um povo ig no ran te, e ele ca i rá
hoje na anar quia, ama nhã no des po tis mo. O povo es cla re ci do, ao
con trá rio, será logo li vre e ze lo so de sua li ber da de. Os po de res ar bi -
trá ri os e usur pa do res só têm uma ra zão de ser e um apo io: a fra que za 
da ra zão pú bli ca.”7

É as sim o ge ral da so ci e da de.

III

À vis ta do que, apli cam-se in te i ra men te ao Bra sil es tas palavras, 
de M. Ju les Si mon – “Já não se tra ta de mos trar que o país pre ci sa de
es co las, tê-las por toda a par te, e tê-las ex ce len tes. Esta ne ces si da de é
hoje com pre en di da pe los ri cos e pe los po bres, pe los sá bi os e pe los
igno ran tes. Nin guém mais per gun ta quem que re rá ser bo le e i ro ou
traba lhar com a char rua quan do todo mun do for ins tru í do.”
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Mas para que o nos so mun do seja ins tru í do bas ta rá que o
de se je mos? Bas ta rão os es for ços que es ta mos fa zen do? Bas ta rá du pli -
car mos ou tri pli car mos as des pe sas da ins tru ção? Não, sem dú vi da.

Para os ho mens como para os po vos, aque le que mais des pen -
de nem sem pre é o que mais con se gue. Para isso é pre ci so que o gas to
seja fe i to de ba i xo de re gra, a pro pó si to, com pru dên cia, com ca u te la ne -
ces sá ria a es ta be le cer se não a cer te za ao me nos a pro ba bi li da de de um
bom re sul ta do. Assim, o que pre sen te men te mais con vém ao en si no pú -
bli co no Bra sil não é só que nos es for ce mos ou nos sa cri fi que mos por
ele, mas que sa i ba mos o me lhor meio de en ca mi nhar os nos sos es for -
ços, e di ri gir os nos sos sa cri fí ci os.

Ima gi nai qual quer obra. Co i sa ain da mais im por tan te que ela,
a sua boa di re ção é que cons ti tui o seu fun da men to e ga ran te a sua per -
pe tu i da de e os seus de se já ve is efe i tos.

É, pois, no in tu i to de aju dar a di re ção da gran de obra da ins -
tru ção pú bli ca que pre ten do tra çar al gu mas li nhas.

Se rão elas in cor re tas e mal fe i tas, bem sei. Mas não me acu sem 
de ve le i da de, nem me le vem a mal a ou sa dia.

Mu i to se fala so bre a ins tru ção pú bli ca, as re for mas que ela
pede, e os sa cri fí ci os que ela de man da, sem que to da via ga nhe com isso
o as sun to al gu ma co i sa.

Algu ma co i sa sim: cha me quem qui ser um tri un fo da idéia, o 
fato de se abri rem no vas es co las des ti na das a se guir a mes ma ro ti na
das an ti gas. Eu cha ma rei isso uma per da de for ças. Em vez de di mi -
nu ir-se, au men ta-se o nú me ro dos ig no ran tes. Para mim o ig no ran te
não é só aque le que não sabe. É tam bém o que sabe mal e o que não
sabe o que deve.

A ins tru ção dos po vos, tem-se re co nhe ci do ge ral men te,
go ver na-se por cer tas leis em gran de nú me ro fi xas e in va riá ve is, e
que não po dem sem dano ser que bran ta das, por te rem o ca rá ter de
leis na tu ra is.

Entre nós ain da ne nhum le gis la dor com pi lou es sas leis e
pro cu rou dar-lhes apli ca ção. Ain da ne nhum au tor mes mo as ex pen deu 
na sua to ta li da de. O tra ba lho que co nhe ço mais lato no gê ne ro, a es ti -
má vel obra do Sr. Con se lhe i ro Bar ro so, de i xou mu i tos prin cí pi os em
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si lên cio, e des tes só a im pren sa jor na lís ti ca de quan do em quan do
lou va al guns.

Mas é cla ro que não bas ta isso para que o seu co nhe ci men to 
se tor ne apro ve i tá vel. Ele men tos de um todo har mô ni co, cu jas par tes 
por si sós não sub sis tem ou não dão fru tos, se qui ser des ex pe ri men -
tar um a um por for ça que se rão maus, ou in sig ni fi can tes os seus re -
sul ta dos.

Em tais con di ções é pre ci so que al guém re ú na to das es sas leis 
em um qua dro que mos tre a sua ação e os seus efe i tos.

Eu es pe ra va que ou tros em pre en des sem tão ár dua ta re fa,
não obs tan te ela de há mu i to con vi dar-me. Mas até hoje ne nhum
cam peão apa re ceu, ne nhum pa la di no al çou a voz ou deu o pri me i ro
pas so.

Por tan to apa re ço com o meu li vro, se não para su prir a gran de
fal ta que de plo ro, ao me nos para pro tes tar con tra o in di fe ren tis mo dos
que me lho res es for ços po di am fa zer.

Pode ser que ven do eles o meu co me ti men to, seu pa tri o tis mo
e suas lu zes não con sin tam que eu, que não te nho for ças mas só von ta de, 
seja o úni co li da dor a er guer a fron te na liça que o país tem aber to aos
seus mais ilus tra dos fi lhos.

IV

No pla no do meu tra ba lho não com pre en do só a ins tru ção
in fe ri or.

Sem me de mo rar mu i to nela, à su pe ri or tam bém de di ca rei as
pa la vras que me pa re ce rem tra du zir ne ces si da des da épo ca.

Nes te pro pó si to nin guém veja o âni mo de me nos pre zar a ins -
tru ção su pe ri or, ou de supô-la mu i to bem or ga ni za da, só sim de tra tar
do que re pu to mais ur gen te.

Cre io que a ri que za in te lec tu al tem por prin ci pa is la bo ra tó ri os 
as aca de mi as, as uni ver si da des e as fa cul da des.

Mas, como diz o gran de após to lo da ins tru ção na Fran ça,
se nas aca de mi as se faz a ciên cia e nas uni ver si da des e fa cul da des se
en si na a ciên cia já fe i ta, nas es co las pri má ri as e se cun dá ri as cada um
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apren de a pos si bi li da de de ad qui rir a ciên cia já fe i ta ou de con cor rer
para fazê-la.

Já se vê que, com pre en den do o ver da de i ro pa pel de uma e
ou tra ins tru ção, e por tan to não pos so ne gar a cada uma o seu va lor
es pe ci al.

A ins tru ção su pe ri or tem por fim cri ar ho mens ci en tí fi cos e
sá bi os ou pelo me nos for mar ilus tra ções nos di ver sos ra mos de co nhe -
ci men tos.

A in fe ri or pro cu ra es pa lhar cer tas idéi as que a to dos os ho mens
são in dis pen sá ve is, e que por isso se po dem cha mar co muns.

O Sr. Amu na te gui8 dis se uma gran de ver da de a pro pó si to
de mos trar a in fluên cia que a ins tru ção in fe ri or exer ce na vida do ho -
mem: “A ins tru ção ele men tar acha-se em to das as suas obras e em to -
das as suas ações, pos to que nem sem pre a dis tin ga mos em al gu mas
de las.”

Com efe i to, a ins tru ção ele men tar, se as sim me pos so ex pri mir, 
tem al gu ma co i sa de ubi qua. A ins tru ção téc ni ca do quí mi co, do ju ris -
con sul to, do mé di co, do po e ta, de to dos os pro fis si o na is, está uni ca -
men te ne les. Qu an do mu i to uma par te dela se co mu ni ca às pes so as
que amam os seus es tu dos. Mas em to dos eles se acha a ins tru ção in fe ri or 
sim bo li zan do a base em que cada um as sen tou o edi fí cio dos ou tros
co nhe ci men tos.

Da qui me lhor se de duz a im por tân cia re la ti va das duas ins -
tru ções.

Ambas são ne ces sá ri as, ne nhu ma é dis pen sá vel. Mas en quan to
a in fe ri or, de sua na tu re za deve ser uni ver sal, a su pe ri or não pre ci sa des se
ca rá ter, não pode mes mo pre ten dê-lo. A di fe ren ça das ap ti dões e as
ne ces si da des de cada um fa zem com que nem to dos que i ram ou pos sam 
se guir es tu dos su pe ri o res.

Se com pre en do o va lor com pa ra ti vo da ins tru ção su pe ri or,
com pre en do tam bém que a sua or ga ni za ção não é sa tis fa tó ria.

Dado pelo go ver no com ex clu são dos par ti cu la res, in com ple to
em seu pla no, pe i a do em seus ra ci o cí ni os ra quí ti cos em seu de sen vol vi -
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men to, ele não pode agra dar se não aos ami gos do obs cu ran tis mo e da
ig no rân cia.9

Assim o di zer pou co a seu res pe i to não sig ni fi ca nem uma
des ne ces si da de, nem uma sa tis fa ção em que me ache, mas uma pre fe -
rên cia que re pu to jus ta.
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9 Estes de fe i tos não pas sa ram des per ce bi dos à Mr. Luís Agas sis. Ele diz na ci ta da
obra:
– Das es co las de Me di ci na e Di re i to: “As fa cul da des re gu la res só com pre en dem a
Me di ci na e o Di re i to. O en si no, quer de umas quer de ou tras, é sé rio, mas um pou co
res tri to. Ao me nos vejo que nas pri me i ras, onde meus es tu dos me per mi tem en trar,
os ra mos aces só ri os, que mais que tudo cons ti tu em a base da edu ca ção me di cal
su pe ri or, são des pre za dos ou in su fi ci en te men te en si na dos. Nas es co las de Me di ci na 
não se dá bas tan te im por tân cia à Zo o lo gia, à Ana to mia com pa ra da, à Bo tâ ni ca,
à Fí si ca e à Qu í mi ca: o en si no des sas ma té ri as é dado pe los li vros e não pe los fa tos.
De res to, en quan to no Bra sil hou ver pre ju í zos con tra o tra ba lho ma nu al, ne nhum
en si no prá ti co será fe i to. Enquan to aque les que es tu dam a na tu re za acha rem que
não fica bem a um ca va lhe i ro o an dar com os seus es pé ci mens e o seu mar te lo de
geó lo go, e fa zer por suas mãos as suas pre pa ra ções, eles não pas sa rão de sim ples
ama do res: po de rão co nhe cer ad mi ra vel men te os fa tos re la ta dos por ou trem, umas 
não fa rão in ves ti ga ções ori gi na is. É por esta ra zão, como por ca u sa da sua in do -
lên cia pes so al, que os bra si le i ros per ma ne cem es tra nhos ao es tu do dos seus ter re -
nos. Ro de a dos como es tão por uma na tu re za que se acha aci ma de toda ex pres -
são, seus na tu ra lis tas são teó ri cos e não prá ti cos, sa bem mais da bi bli o gra fia ci en -
tí fi ca de ou tros pa í ses, que da ma ra vi lho sa flo ra que pos su em.”
– Da es co la mi li tar: “Aqui, como em to das as es co las pú bli cas do Rio de Ja ne i ro,
acha-se um pro gres so no tá vel, mas os ve lhos mé to dos teó ri cos ain da lhe le vam
van ta gem. As car tas são gros se i ras, a es co la não tem gran des glo bos, nem ba i xos
re le vos, nem aná li ses quí mi cas, nem ex pe riên ci as de fí si ca, nem bi bli o te ca dig na
des te nome.”
– Da es co la cen tral: “A es co la cen tral me re ce uma nota par ti cu lar. Ela cor res pon -
de ao que en tre nós se cha ma Sci en ti fic Scho ol, e devo di zer que em ne nhu ma par te
do Bra sil vi um es ta be le ci men to de ins tru ção, onde, como ali, se jam mais pra ti ca dos e 
apre ci a dos os me lho res mé to dos de en si no. Os cur sos de Ma te má ti ca, de Qu í mi ca,
de  Fí si ca e de Ciên ci as Na tu ra is são ex ten sos e se ri a men te fe i tos, mas mes mo
nes te es ta be le ci men to ca u sou-me ad mi ra ção a mes qui nha ria dos me i os de de -
mons tra ção prá ti ca e ex pe ri men tal; os pro fes so res não me pa re ce ram bas tan te
con ven ci dos de que as Ciên ci as Fí si cas não se en si nam úni ca ou prin ci pal men te
por meio de ma nu a is.”



V

Com pre en de-se que eu não pos so apre sen tar aqui to dos os
prin cí pi os sus cep tí ve is de se rem con sa gra dos nas leis ou re gu la men tos
da ins tru ção pú bli ca.

Além do en fa do, que com isso po de rá ca u sar ao le i tor, acres ce 
uma cir cuns tân cia bem re le van te. É que, ape sar da ho mo ge ne i da de dos
nos sos há bi tos e cos tu mes, di fe ren ças pe cu li a res de umas para ou tras
pro vín ci as fa zem com que a mes ma lei não sir va para to das elas.

Assim, li mi tar-me-ei a di zer só o que re pu to ca pi tal na ma té -
ria, ou a in di car aque las me di das que ne nhu ma pro vín cia pode de i xar de 
ado tar, se qui ser se guir de per to o pro gres so e o de sen vol vi men to da
ci vi li za ção.

VI

Quem pro cu ra sa ber os me i os pe los qua is se pode re a li zar
este de si de ra tum, sete con di ções logo acha ne ces sá ri as.

São elas:
Que se or ga ni ze con ve ni en te men te o en si no e se lhe faça uma 

boa do ta ção. Que ele seja dado em boas es co las e por bons mes tres e
bons mé to dos. Que a obra da es co la seja au xi li a da pe las mães de fa mí lia.
E que o povo en con tre em toda a par te boas ca sas de le i tu ra.

Tra ta rei es pe ci al men te de cada uma des tas co i sas, não com
gran de de sen vol vi men to, mas com aque le que me pa re cer ne ces sá rio.

Usa rei mes mo de um ex pe di en te, que me acon se lha a bre vi -
da de. Qu an do em meu ca mi nho en con trar idéi as que a cons ciên cia ge ral 
tem ad mi ti do e apro va do, não as de mons tra rei nem lou va rei: apre sen ta -
das que se jam, pas sa rei adi an te.
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Ca pí tu lo Pri me i ro

DA INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA

 pri me i ro prin cí pio que se deve con ver ter em lei é o da
ins tru ção obri ga tó ria.

A ins tru ção obri ga tó ria é o úni co meio ca paz de ge ne ra li -
zar a ins tru ção e fa zer que não se jam in fru tí fe ros os nos sos sa cri fí -
ci os.

Pro cla ma da com a re for ma da Igre ja para que seus adep tos
me lhor pu des sem cum prir os de ve res do novo cul to, a obri ga ção es co lar 
sem pre en con trou ini mi gos acér ri mos, mas nun ca foi por eles de sa cre -
ditada.

Hoje, a ins tru ção obri ga tó ria é um dos dog mas que a cons -
ciên cia ge ral tem es ta be le ci do.

Qu a se toda a Eu ro pa1 e mu i tos esta dos da Amé ri ca, no me a -
da men te o Mas sa chu setts e o Con nec ti cut,2 a Con fe de ra ção Argen ti na e 
o Chile in fli gem se ve ras pe nas aos pais que de i xam de pro mo ver a instru -
ção de seus fi lhos.

I

1 Exce tu am-se ape nas a Fran ça, a Bél gi ca, a Ho lan da e a Rús sia.
2 Dos Esta dos Uni dos.



Entre nós mes mos a idéia não é nova. O Se na dor Vas con ce los a 
pro pôs pela pri me i ra vez em Mi nas no ano de 1835, con se guin do que
fosse ado ta da pela lei de 28 de mar ço da que le ano. Se não obs tan te deixou
de pro pa gar-se foi por ter fi ca do sem apli ca ção na pro vín cia, que pre tendeu 
ini ciá-la.

De ze no ve anos de po is3 o Go ver no-Geral ado tou o prin cí pio
para a Cor te, mas ain da sem pas sar de le tra mor ta, pelo que esse exemplo 
mes mo não re per cu tiu efi caz men te4 em par te al gu ma.

Em 1870, po rém, a idéia co me çou novo cur so, e pa re ce que
com mais fe li ci da de.

Sem fa lar da Cor te, onde to dos os dias se re cla ma a sua exe -
cu ção, e da pro vín cia de Mi nas, que a res ta be le ceu pela lei de 4 de abril
de 1871, ela foi há pou co re ce bi da nas pro vín ci as do Pa ra ná, Rio de
Jane i ro, Ser gi pe,5 Pará, Ce a rá, e Pi a uí.

Por que as sim su ce de? Por que a idéia é boa, e as idéi as boas
não mor rem.

O le i tor vai ver que a ins tru ção obri ga tó ria é a ex pres são de
uma ne ces si da de so ci al e o exe rcí cio de um im por tan tís si mo di re i to do
Esta do.

II

Os pa í ses onde a ins tru ção não é obri gat ória deixam mais da
me ta de dos seus me ni nos cres cer na ig no rân cia.

M. Ju les Simon diz por exem plo da Fran ça – “Só te mos 818
co mu nas sem es co las; to da via 884.087 me ni nos não vão à es co la. O que 
prova isto? – Que nem sem pre é por fal ta de es co las que os me ni nos
deixam de apren der.”
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3  No re gu la men to de 17 de fe ve re i ro de 1854.
4 O Ma ra nhão tam bém ado tou o prin cí pio no Reg. de 2 de fe ve re i ro de 1855, mas

nun ca lhe deu apli ca ção, ape sar de ex pres sa men te o man dar a as sem bléia pro vin ci al 
por lei de 11 de ju lho de 1863.

5 No mapa, que re ce bi des ta pro vín cia, diz-se que o apren di za do não é obri ga tó rio.
Se não obs tan te o con trá rio se vê no tex to é por que diz o Sr. Mi nis tro do Impé rio 
no seu Re la tó rio de maio de 1872 que a as sem bléia pro vin ci al fa cul tou ao Go ver no
o en sa io do prin cí pio nos lu ga res em que pos sa ofe re cer pro ba bi li da de de boa
apli ca ção.



Se a cri a ção de es co las fos se re mé dio so be ra no con tra a ig no rân -
cia, o Bra sil não ve ria suas es co las fre qüen ta das só por 170.067 me ni nos.6

Se bas tas se ha ver es co las para ha ver es co la res, pro vín ci as
popu lo sas como as da Ba hia e Per nam bu co não la men ta ri am que tão
pe que na seja a fre qüên cia das suas es co las.

Te nho em meu po der do cu men tos7 ofi ci a is que mos tram o
se guin te: a Ba hia que tem 1.140.000 ha bi tan tes, e em 1871 con ta va 274
ca de i ras pú bli cas de ins tru ção pri má ria, ti nha uma ins cri ção es co lar de
13.227 me ni nos, e des tes mes mos só 11.921 eram fre qüen tes! Per nam -
bu co, com um mi lhão de ha bi tan tes e 334 es co las pú bli cas, em 1872
apre sen ta va ape nas 15.149 me ni nos ma tri cu la dos e 10.589 fre qüen tes!

Te mos uma pro vín cia de imor re dou ras tra di ções. Ali se
acham ber ços de gran des ho mens, te a tros de gran des co nhe ci men tos,
al me na ras don de têm par ti do e hão de par tir os re ba tes das glo ri o sas
cru za das do nos so pro gres so. Ali di fun de seus ra i os um bri lhan te cen tro 
ci en tí fi co. Ali vêem to dos a ma i or pros pe ri da de do Impé rio. O le i tor
adi vi nhou já que alu do à pro vín cia de S. Pa u lo.

Pois bem: essa pro vín cia de per to de 800.000 al mas, e que em 
1871 pos su ía 424 es co las pú bli cas de ins tru ção pri má ria,8 não apre sen taria
uma ins cri ção es co lar de 11.460 me ni nos, nem des tes con ta ria fre qüentes
só 8.688 se ti ves se a ins tru ção obri ga tó ria.

Sa be-se o amor, di rei me lhor, o fa na tis mo com que a Amé ri ca 
do Nor te tra ba lha pela ins tru ção po pu lar.

Pois bem: até nes se país ex cep ci o nal, onde re li gião, tra di ções,
costu mes, ins ti tu i ções, tudo en fim pede a di fu são das lu zes pe las di versas
clas ses so ci a is, la men ta-se que al guns Esta dos de i xas sem cair em de su so
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6 Enquan to há na Itá lia 1 alu no para 15 ha bi tan tes, na Espa nha 1 para 14, na Fran ça
1 para 8, na Ingla ter ra, Ho lan da e Bél gi ca 1 para 7, na Rús sia 1 para 6, na Su í ça, Ba vi -
e ra e Su é cia 1 para 5, e nos Esta dos Uni dos 1 para 3 e 4, en tre nós há 1 para 49!
Ver da de é que para isso con cor re o pe que no nú me ro das nos sas es co las –  4.890.
Mas se es tas po di am ser fre qüen ta das pelo do bro dos alu nos que têm, é cla ro que
a ins tru ção obri ga tó ria re du zi ria con si de ra vel men te aque le ver go nho so al ga ris mo.

7 Vid. so bre a Ba hia o Re la tó rio que a Inspe to ria da Instru ção Pú bli ca di ri giu ao
Pre si den te da Pro vín cia em 26 de ja ne i ro de 1872. So bre Per nam bu co o Re la tó rio
que seu Pre si den te leu este ano pe ran te a Assem bléia pro vin ci al.

8 Do Re la tó rio da Inspe to ria da Instru ção Pú bli ca.



a an ti ga obri ga ção es ta be le ci da pe los seus fun da do res. Qu e ro di zer: ali
mes mo que i xam-se al guns su pe rin ten den tes do en si no de não se rem as es co -
las mais fre qüen ta das do que são. O de New York por exem plo, Mr. Ran dall, 
ex pri me-se des te modo – “Não po de mos fe char os olhos à evi dên cia de que
não há me nos de 100.000 me ni nos, que não vão à es co la, ou cu jos me i os de
ins tru ção se acham en cer ra dos den tro de es tre i tís si mos li mi tes”.

Assim o apren di za do obri ga tó rio é me di da ne ces sá ria, por que
para a ins tru ção ser ge ral não bas ta ha ver es co las em toda a par te. Alguns
pais se des cu i dam do de ver de man dar ins tru ir seus fi lhos. Ou tros pre ci -
sam de les para au xi li a res do seu tra ba lho. Ou tros en fim, por se rem pobres,
não os po dem apre sen tar de cen te men te ves ti dos nas es co las.

Nem se me ob ser ve que o mal pode ser cu ra do com re mé di os 
mais bran dos.

Aque les fa tos são ge ra is ou co muns a to das as na ções, e até
hoje ne nhu ma se achou bas tan te ins tru í da, que não deva esse be ne fí cio
ao hu ma ni tá rio e ci vi li za dor prin cí pio da obri ga ção es co lar.

Foi sem dú vi da por isso que Cou sin pôs es tas pa la vras no seu
fa mo so Re la tó rio so bre o en si no pú bli co da Prús sia – “Eu não co nhe ço
país al gum onde flo re ça a ins tru ção po pu lar sem ser por meio da ins trução 
obri ga tó ria”.

Pela mes ma ra zão ain da dis se M. de La ve le ye na sua re cen te
obra – L’ Instruc ti on du Pe u ple:

“Na Eu ro pa os pa í ses que con se guem le var a ins tru ção a todas 
as clas ses so ci a is são os que têm es ta tu í do a obri ga ção es co lar. Aque les
que re cu a ram di an te des se meio não re a li zam suas vis tas, mau gra do
es for ços per se ve ran tes dos po de res pú bli cos e os sub sí di os sem pre
crescen tes do seu en si no pri má rio.”

“Para se ver a van ta gem do sis te ma co er ci ti vo bas ta com pa rar 
a ins tru ção en tre os po vos, que o ace i ta ram e aque les que o re pe li ram.”

“Lan çai a vis ta para a Ingla ter ra9 e para a Su é cia, para a França e 
para a Prús sia, para a Bél gi ca e para a Su í ça: em toda a par te ve re is os
mes mos re sul ta dos. De um lado a ig no rân cia é in dis si pá vel, de ou tro a
ins tru ção está ge ral men te es pa lha da.”
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“Na Fran ça, em con se qüên cia da ir re gu la ri da de da fre qüên cia
es co lar, um ter ço da po pu la ção é com ple ta men te ile tra do. Na Prús sia
qua se to dos os mi li ci a nos sa bem ler, e a ins tru ção das mu lhe res não
deve ser in fe ri or à dos ho mens, por que o nú me ro das me ni nas que vão
à es co la é tão gran de como o dos alu nos do ou tro sexo.”

III

So bre ser o prin cí pio da com pe tên cia e di re i to do Esta do
tam bém não pode ha ver dú vi da sé ria.

O me ni no pre ci sa ad qui rir cer tos co nhe ci men tos, sem os qua is
não pode pre en cher seu des ti no quan do ho mem e ci da dão. É essa uma
ne ces si da de tão im pe ri o sa como a da ali men ta ção, e que por isso ge ral -
men te se con si de ra di re i to na tu ral do fi lho para com o pai.

Por ou tro lado vê-se que nem só o bem do me ni no se põe em 
jogo.

É su pre mo in te res se da so ci e da de que em seu seio não existam
ho mens ig no ran tes e fal tos de edu ca ção. Na ig no rân cia e na fal ta de
edu ca ção é que re si de a fon te da mi sé ria e da de sor dem, dos cri mes e
dos ví ci os de toda a sor te, como é nes tes ma les que es tão as prin ci pa is
ca u sas dos pe ri gos e des pre zos so ci a is.

Assim é de ver do pai ins tru ir o fi lho e do Esta do pro mo ver e
fa ci li tar o cum pri men to do de ver do pai.

O Esta do por tan to abre es co las em toda a par te, e es pe ra que 
as fa çam fre qüen tar por seus fi lhos to dos aque les pais, que não pu de rem 
edu cá-los par ti cu lar men te.

Se, po rém, há pais de ge ne ra dos, que não cu ram da edu ca ção
de seus fi lhos, ou que a sa cri fi cam a ou tros in te res ses, pre ci so é que o
Esta do faça des se pro ce di men to um de li to, e o tor ne pas sí vel de cer ta
pe na li da de.

Sua in ter ven ção tem tudo o que é pre ci so para ser le gí ti ma.
Ele exer ce um du plo di re i to; obra no seu e no nome do fi lho.

No nome do fi lho; por que este é ví ti ma de um ver da de i ro ho mi cí dio
mo ral, que a so ci e da de, pela pro te ção que deve aos me no res, não pode
de i xar de re pri mir. No seu pró prio nome por que, sem com pro me ter ou
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em ba ra çar seus fins, o Esta do não pode de i xar que a ig no rân cia mul ti -
pli que o nú me ro dos po bres e men di gos, va ga bun dos e cri mi no sos.

IV

Gran de é o nú me ro das ob je ções que se fa zem à ins tru ção
obri ga tó ria. Eu es cre ve ria um vo lu me só com este as sun to se qui ses se
pas sar to das elas em re se nha. Para não sair, pois, dos li mi tes que me tenho
tra ça do exa mi na rei so men te qua tro, que mais im por tan tes me pa re cem.

V

“A ins ti tu i ção é an ti li be ral: pro te ge o fi lho ofen den do a li ber -
da de e au to ri da de do pai.”

Mas fa cí li mo é ver-se o erro de se me lhan te afir ma ção.
Pri me i ra men te, onde a ins tru ção é obri ga tó ria o en si no não

pode de i xar de ser li vre. Qu e ro di zer: é lí ci to a cada um abrir es co las, ou 
en si nar em ca sas par ti cu la res os seus e os fi lhos de ou trem.

Ora, se a cada pai fica tan to a fa cul da de de ser ele pró prio o
mes tre de seus fi lhos como o di re i to de fa zê-los ins tru ir pela es co la
públi ca ou pri va da, que mais con fi an ça lhe ins pi rar, é cla ro que não se
pode di zer a ins ti tu i ção an ti li be ral.

Ca ber-lhe-ia esse epí te to se ela pri vas se o pai de ins tru ir seus
fi lhos como e por quem me lhor lhe pa re ces se. Mas o que se dá não é
isso. A li ber da de que a obri ga ção es co lar tira ao pai é tão-somente a de 
deixar o fi lho na ig no rân cia.

Em se gun do lu gar se o prin cí pio é an ti li be ral só por que ata ca
este di re i to que cha ma rei da bar bá rie, a ob je ção in di ca não ha ver da
parte de seus au to res idéi as mu i to exa tas do que seja di re i to e li ber da de.

Nin guém dirá que o es pí ri to seja me nos res pe i tá vel que o cor po,
ou que só este pre ci se de ali men tos para pre en cher a sua mis são. Assim, é
natu ral que com o ali men to do es pí ri to se dê o mes mo que com o do cor po.

O que su ce de quan do um pai nega ali men tos a seu fi lho? O
Esta do in ter vém para que este não mor ra de fome, obri gan do o pai a
for ne cer-lhe os ali men tos ne ces sá ri os a sua con ser va ção.

Se me lhan te men te quan do o des po tis mo ou o des le i xo pa ter no
che ga a pri var o fi lho dos be ne fí ci os da ins tru ção, o Esta do tem di re i to

72 A. de Alme i da Oliveira 



de in ter vir para fa zer ces sar esse mal, obri gan do o pai a man dar o fi lho
à es co la, apren der o que lhe é in dis pen sá vel para po der cum prir seu des ti no 
como ho mem e mem bro da so ci e da de. A ra zão é a mes ma do caso
pre ce den te. O ig no ran te é um fa min to, ou a ig no rân cia é uma fome como
a da que le que se pri va de ali men tos. Pior ain da, pode-se di zer: o pri va do
de ali men tos mor re, o ig no ran te vive inú til, se não exer cen do o mal.

A não con vi rem nes tes prin cí pi os qui se ra que os au to res da
obje ção res pon des sem: Com que di re i to pode um pai con ser var seu filho
na ig no rân cia e re duzi-lo a um ani mal pe ri go so, ou a um ins tru men to
nas mãos dos ou tros? Não pre ci sa a so ci e da de do con cur so de to dos os
ho mens? Não tem ela o ma i or in te res se em que to dos co nhe çam os
seus de ve res? Não lhe cor re a obri ga ção de pro te ger os fra cos con tra os
for tes, os me no res con tra os ma i o res?

Se, pois, o fi lho tem o di re i to de apren der e o pai o de exer cer 
so bre ele a sua au to ri da de, não é o fato de se obri gar este a ins tru ir
aque le o que em ju ris pru dên cia se cha ma ofen sa de di re i to. Ao con trá rio 
ofen sa se da ria se pela con fu são do uso com o abu so do di re i to pa ter no
se não to mas se aque la pro vi dên cia.

Uma co i sa é li mi tar-se o po der do agen te, que abu sa dos seus
di re i tos em pre ju í zo de ter ce i ros ou do cor po so ci al; ou tra, ofen der as
suas fa cul da des den tro dos de vi dos li mi tes.

Na ins tru ção obri ga tó ria só se dá o pri me i ro caso. A ti ra nia da 
lei não che ga ao se gun do. Os di re i tos dos in di ví du os que se acham em
fren te um do ou tro não re pre sen tam o es pe tá cu lo de dois car ros, que se
abal ro am nas es tre i te zas de um beco, de modo que não po dem an dar
sem um cor rer por cima do ou tro, ou sem am bos se es ban da lha rem
reci pro ca men te, re pre sen tam, sim, o da que les que se en con tram numa
rua es pa ço sa e fran ca, onde um ca mi nha ao lado do ou tro, e a ne nhum é 
pre ci so pa rar ou in ter rom per seu cur so.

Vis ta a idéia a esta luz, onde há ofen sa à li ber da de do pai?
Nenhu ma dú vi da há de que ela não exis te ou se exis te fica le gi ti ma da
pelo fato da sua cul pa.

É da na tu re za de to das as re pres sões de abu sos o ofen de rem
a quem abu sa, ain da que seja nos me lin dres do seu amor pró prio. Mas a
so ci e da de só por esse mo ti vo não pode fe char os olhos a um abu so ou a 
um cri me sem ser cúm pli ce dele, sem aco ro ço ar mes mo a sua pro pa -
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gação. Se a so ci e da de, só pelo te mor de ofen der a li ber da de paterna, pu des se
de i xar o pai pri var o fi lho dos be ne fí ci os da es co la, pela mes ma ra zão de ve ria 
pre fe rir a im pu ni da de do cri mi no so à sua re clu são, ou como diz um au tor,
de fen der nele o prin cí pio da li ber da de in di vi du al des co nhe ci do e vi o la do.

VI

Na se gun da ob je ção se agru pam fa tos de or dem di ver sa.
“A lei que es ta be le ces se o apren di za do obri ga tó rio não se ria

exe qüí vel em to dos os ân gu los do Impé rio.”
“A po pu la ção está mu i to dis se mi na da. Ne ces sa ri a men te fi ca ri -

am gran des dis tân ci as sem es co las.”
O ter ri tó rio do país é imen so, não há dú vi da. Tam bém não

nego que a po pu la ção se ache mu i to dis se mi na da, e seja im pos sí vel abrir 
es co las ao al can ce de to dos.

Isso, po rém, não é mo ti vo que con tes te a mi nha tese. So fis ma 
tão mi se rá vel como o da ron da ur ba na, que se de i tas se a dor mir por não 
po der es tar ao mes mo tem po em toda a par te, não sei como esse ar gu -
men to pode ilu dir a quem o pro duz.

Nas ci da des, nas vi las, em to dos os lu ga res, onde há gran de
ou pe que na po pu la ção aglo me ra da, que obs tá cu lo pode opor-se à exe -
cu ção da lei? Ne nhum, ab so lu ta men te.

A es co la fica lon ge? – Não. A es co la fica no cen tro da po pu la -
ção. O me ni no não tem que per cor rer dis tân cia al gu ma para al can çá-la.

O me ni no não tem rou pa com que pos sa apa re cer na es co la?
Entre tan to ele apa re ce ao pú bli co, é vis to por toda a par te va di an do, se
não fa zen do co i sas pi o res. De ma is se tal rou pa não ser ve para a es co la
di ur na, qual quer ves ti men ta ser ve para as no tur nas.

O pai não pode dar ao fi lho o ma te ri al pre ci so para o en si no?
O Esta do que tome a si essa des pe sa.

O pai pre ci sa do fi lho du ran te o dia para o aju dar no seu tra -
ba lho? O pai não tem o di re i to de ex plo rar as for ças do fi lho em prejuízo
da sua edu ca ção.

É pre ci so con ci li ar-se o di re i to do me ni no com a ne ces si da de
do pai e da fa mí lia? Faça-se ver ao pai que o in te res se da fa mí lia mes mo
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exi ge que o me ni no fre qüen te a es co la. E se não bas tar isso dois me i os
ain da po dem ser em pre ga dos. Um é fun dar, o Esta do, as es co las no tur nas 
que fo rem ne ces sá ri as para quem não pu der ir às di ur nas. Ou tro é al te -
rar o ho rá rio das au las, ou su pri mir uma das suas ses sões diá ri as. Em
vez de abrir-se a es co la duas ve zes por dia, de ma nhã e de tar de, pode-se 
abrir só pela ma nhã, du ran do a ses são o tem po das duas. Des te modo, o 
pai, con tan do com o ser vi ço do fi lho du ran te a me ta de do dia, dis pen sa-o
na ou tra me ta de, e o me ni no, re si da em bo ra lon ge, pode ser as sí duo à es co la.

À vis ta des tas con si de ra ções a im pos si bi li da de a que fica
re du zi da? Aos lu ga res que não são ci da des, vi las ou cen tros de po pu la ção.

Mas ali mes mo a lei é exe qüí vel. A ques tão é o Esta do se dis por
para isso. Quer o le i tor ver como?

Até a dis tân cia de um quar to de lé gua os me ni nos de fora das
ci da des, vi las ou po vo a ções mu i to bem po dem fre qüen tar as res pec ti vas
es co las, prin ci pal men te se elas se abri rem só uma vez por dia.

Daí para as ma i o res dis tân ci as a es co la am bu lan te e a li ber da de
do en si no fa rão o res to.

Com a es co la am bu lan te man da rá o Esta do que os pro fes so res
per cor ram anu al men te tais e tais pon tos de cada co mar ca, de mo ran do-se
cer to tem po em cada um de les.

Pode-se me opor a fal ta de casa, em que o pro fes sor faça es ta -
ção, bem como a de fi ciên cia da es co la am bu lan te.

Mas nem por isso de ve mos pros cre vê-la.
Num povo do ta do de gê nio tão hos pi ta le i ro, como o nos so,

quem ne ga rá hos pe da gem ao pro fes sor, sen do sua casa um bom pon to
para a es ta ção es co lar? Os nos sos la vra do res, que tan to pro te gem as mis -
sões, de i xa rão de pro te ger a es co la?10 Não sem dú vi da. O seu pa tri o tis mo,
o seu in te res se mes mo exi ge que o fa çam. Pode-se até con tar que mu i tos
da rão aga sa lho aos me ni nos que mo ra rem mais lon ge, a fim de se ob vi ar a
di fi cul da de do tra je to diá rio.

Qu a nto à de fi ciên cia do en si no, o não se po der en si nar mu i to
não é mo ti vo para se não en si nar pou co. O que di re is do mé di co que
por não po der de be lar um mal in cu rá vel de sis tis se do in ten to de minorar
as do res do en fer mo?
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Com a li ber da de do en si no o pai, que não ti ver o re cur so da
es co la am bu lan te, acha rá sem pre per to de si um ho mem, que su pra
aque la fal ta. Assim o Esta do por qual quer jus ta re mu ne ra ção so li ci te a
von ta de de quem quer es te ja nes se caso.

Sim: em toda a par te se acha um ho mem que sa i ba ler, escrever 
e con tar, e que, pos to não seja mu i to alu mi a do, te nha bas tan te bom senso 
para se fa zer mes tre de um anal fa be to.

Por que não será um ho mem des tes o mes tre dos me ni nos,
que não po dem ter me lhor pro fes sor?

Um mau mes tre! ex cla ma rão.
– Mau mes tre sim, o que tem isso, uma vez que não se lhes

pode dar um bom?
Em  ma té ria de ins tru ção, como de ali men ta ção, não se dispen sa 

co i sa al gu ma, en quan to não se pode opor ao mau o so frí vel, ao so frí vel
o bom, ao bom o me lhor.

Se es ta mos em pa ra gens onde há fal ta de bons gê ne ros ali men tí -
ci os, não co me mos tudo que se pode ar ran jar? Pois da mes ma for ma o
anal fa be to, que é um fa min to, não de pão mas de ver da de, não achan do um 
bom mes tre no lu gar em que vive, deve apren der com todo aque le que,
em bo ra seja pou co es cla re ci do, sa i ba al gu ma co i sa que ele des co nhe ce. O
contrá rio é não ver-se que a ig no rân cia é um mal que di mi nui à
medida que se apren de, e que por tan to está su je i ta à re gra: dos ma les o 
me nor.

Di zen do isto note o le i tor que não te nho fa la do do en si no,
que as cri an ças po dem re ce ber dos seus pró pri os pais, tu to res ou diretores,
que nem sem pre se rão anal fa be tos.

Con te-se, pois, com mais este re cur so, e não des cre i a mos da
exe qüi bi li da de da lei.

VII

Ago ra se diz “que o prin cí pio da obri ga ção es co lar é de ma si a -
da men te one ro so para o Esta do”.

Tem cer ta men te al gum peso esta ob je ção. Mas não fa ça mos
dela uma ca be ça de Me du sa que emu de ça a voz das nos sas as pi ra ções.
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Em ma té ria de ins tru ção pú bli ca ne nhu ma des pe sa é sacrifí cio.
O nome de sa cri fí cio só me re cem as des pe sas im pro du ti vas ou de du vi -
do so re sul ta do. Que o seja, po rém, como gran de nú me ro de ho mens
têm se ins tru í do à cus ta de enor mes sa cri fí ci os pes so a is, ne nhum esta do 
deve re cu ar di an te dos sa cri fí ci os mo ne tá ri os que fo rem pre ci sos em
bem do es cla re ci men to do povo.

Para pro va do que pas se mos ain da uma vez pe los olhos as
van ta gens da ins tru ção.

Mão, bra ço, olho do ho mem para to dos os seus co me ti men tos, a
ins tru ção é uma ga ran tia e uma ri que za ao mes mo tem po in di vi du al e so ci al.

Instru ir o povo e au men tar a sua pro du ção11 e di mi nu ir a
sua for ça bru ta e tor ná-lo cor da to, pa cí fi co e co nhe ce dor dos seus
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ESTADOS QUE POUCO TÊM FEITO PELA INSTRUÇÃO

Pro du ção anu al
por cabeça { Ile tra dos por 1.000

habitantes

Dóla res 56,91 Car oli na do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
“ 55,72 Ala ba ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
“ 54,77 Fló ri da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
“ 61,45 Ge or gia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
“ 45,38 Ca ro li na do Nor te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
“ 65,30 Lu isiâ nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

ESTADOS QUE TÊM FEITO MUITO PELA INSTRUÇÃO

“ 166,60 Mas sa chu setts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
“ 149,66 Ca li fór nia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
“ 120,82 New Jer sey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
“ 164,60 Rho de Island. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
“ 112,00 New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
“ 156,05 Con nec ti cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
“ 177,17 New Hamp shi re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14



deve res12 são idéi as cor re la ti vas. Uma não exis te sem in di car a exis tência
da ou tra, da mes ma for ma que a bús so la não des can sa um pon te i ro no
nor te sem logo mos trar o sul com o ou tro.

Ora, o esta do, como pro te tor dos nos sos di re i tos, tem obriga ção 
de ofe re cer-nos to das as ga ran ti as ten den tes a as se gu rar-nos o de sen vol -
vi men to de que eles são sus cep tí ve is.

Com pe tin do por tan to ao Esta do pro mo ver o de sen vol vi mento 
da ins tru ção, é cla ro que deve em pre gar to dos os es for ços no in tu i to de
man ter a re gu la ri da de do en si no.

Como o Esta do tem obri ga ção de man ter a mi lí cia de ter ra e
mar, tem o de ver já de fun dar e sus ten tar es co las, já de ve lar para que
nenhum ci da dão cres ça sem ir re ce ber ne las o cu nho, que a to dos deve
dar cur so nas es ta ções so ci a is. Se ja-lhe pre ci so for ne cer ao po bre li vros,
rou pas, pa pel e pe nas, não pode o Esta do fu gir a essa des pe sa. Ela não

78 A. de Alme i da Oliveira 

12 Fato que não so fre con tes ta ção. O au tor que há pou co ci tei diz a pro pó si to: “Em
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80% dos cri mes são co me ti dos por anal fa be tos ou qua se anal fa be tos; 3 a 7% da
po pu la ção dos Esta dos Uni dos co me tem 30% de to dos os cri mes e me nos de
1/5 de 1% é co me ti do por pes so as re al men te ins tru í das; 80 a 50% dos cri mi no -
sos nun ca apren de ram tra ba lho al gum. Na Nova Ingla ter ra, 75% dos cri mes são 
come ti dos por es tran ge i ros, e as sim 20% da po pu la ção for ne cem 75% dos cri mi -
no sos, mas os emi gran tes ins tru í dos não au men tam o nú me ro dos pre sos; 80 a
90% dos cri mi no sos são le va dos ao cri me pela in tem pe ran ça. Qu a se to dos os
meni nos pre sos por de li tos per ten cem a fa mí li as ig no ran tes. De 2.047 ho mi cí di os 
que se con ta ram em 1870 ti ve ram lu gar: 417 na re gião do Nor te com 23.541.977
ha bi tan tes, ou 1 para 57.300 ha bi tan tes, 269 na do Pa cí fi co, com 1.004.691 ha bi -
tan tes, ou 1 para 3.730 ha bi tan tes; 1.361 na do Sul, com 14.009.315 ha bi tan tes, ou 
1 para 10.300 ha bi tan tes. Assim o ho mi cí dio e a ig no rân cia an dam sem pre em
com pa nhia.”
Para o mes mo fim trans cre vo ain da, mas de ou tra par te, a se guin te es ta tís ti ca da
cri mi na li da de na Itá lia, país, como se sabe, mu i to ig no ran te.
“Do prin cí pio do ano pas sa do até o 1º de ou tu bro co me te ram-se na Itá lia 1.633
as sas si na tos e 29.510 fe ri men tos. Nes ses 9 me ses hou ve na Si ci lia 1 as sas si na to
para 3.928 ha bi tan tes; na Sar de nha, 1 para 4.780; em Ná po les e suas pro vín ci as, 1
para 5.044 ha bi tan tes; e no res to do re i no 1 para 19.487. No dia 1º de ja ne i ro
havia nas pri sões ita li a nas 77.000 con vic tos, e as au to ri da des não ti nham po di do
pren der 18.000 cri mi no sos que se acha vam li vres.”



está me nos nas suas obri ga ções que a de ves tir sol da dos e tra tá-los
quan do do en tes.

Mais ain da que a mi lí cia às es co las de ve ser o prin ci pal objeto
da aten ção do Esta do.

A for ça mi li tar as se gu ra à so ci e da de uma pro te ção brus ca e
vi o len ta, que para se tor nar efe ti va qua se sem pre ne ces si ta fe rir ou cons -
tran ger. Entre tan to, a ins tru ção é uma ga ran tia de es pon ta ne i da de, de
paz e de bran du ra, que traz sem pre ar vo ra da a ban de i ra da jus ti ça, dos
bons cos tu mes e da or dem, sem ser pre ci so pas sar por cima de ca dá -
ve res, ou sem ma cu lá-la de san gue.

Ou tra con si de ra ção: A ins tru ção tudo con se gue sem avil tar
ou fe rir o brio do ho mem, pelo con trá rio, eno bre cen do-o. Entre tan to o
que acon te ce com a pre sen ça do sol da do? Ela não lhe tira só o gos to de
fa zer o bem por amor ao bem. Acos tu ma-o de tal modo à obe diên cia
que nem sem pre se pode con tar com tran qüi li da de e com or dem onde
não se avis ta a lei gra va da numa bar re ti na ou numa far da; nem há cidadãos, 
sim, ser vos nos pa í ses onde os go ver nos se fiam mais na re pres são que
na mo ral dos go ver na dos.

Assim ain da por aqui se vê que se a in di gên cia de al guns
meni nos é obs tá cu lo à lei da ins tru ção obri ga tó ria, ao Esta do por amor
da mes ma lei ne ces sa ri a men te com pe te re mo ver esse obs tá cu lo, con sa -
gran do para isso uma ver ba es pe ci al en tre as des pe sas do en si no.

VIII

A quar ta ob je ção re ce ia que a ins tru ção obri ga tó ria dê lu gar a
per se gui ções po lí ti cas.

Sem dú vi da que se a ins tru ção pú bli ca não for ser vi da por
empre ga dos cons ci en ci o sos e ho nes tos po de-se abu sar do meio coerci ti vo.

Mas, por Deus, não exa ge re mos es crú pu los nem sa cri fi que -
mos um prin cí pio tão fe cun do a um aci den te tão fá cil de evi tar-se.

O prin cí pio da obri ga ção es co lar exis te há qua se dois sé cu los,
e não cons ta que ja ma is fos se con ver ti do em arma po lí ti ca. Por que, pois, 
só no Bra sil há de isso acon te cer?
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Dê o Go ver no o exem plo aos seus su bor di na dos e es tes não
se atre ve rão a fa zer po lí ti ca por meio da for ça que a lei lhes con fi ou em
bem da edu ca ção ge ral.

Ao me nos nes te pon to não po de mos con tar com a vir tu de
dos par ti dos que se al ter nam no po der? Esta rá es cri to que a edu ca ção
da in fân cia ja ma is há de me re cer o seu res pe i to? – Se as sim é des creiamos 
da ci vi li za ção e da nos sa per fec ti bi li da de; e se che ga mos a esta con se -
qüên cia não in ten te mos re for ma al gu ma. De to das elas po de rão nas cer
abusos. Assim que i ram os es pe cu la do res e os tra fi can tes, ou es ses
homens para quem não há ho nes to nem sa gra do, e de quem a todo
tempo se pode di zer como o po e ta13 que 

Ven de ri am o be i jo der ra de i ro
Da vir gem que os amou!...

IX

Por que meio se fará efe ti va a obri ga to ri e da de do en si no?
Devo tra tar mi nu ci o sa men te des ta ques tão, por que dela de pen de o bom 
ou mau êxi to da lei.

Eu de se ja va ins ti tu ir exa me so bre as leis das pro vín ci as,
que já con sa gra ram o prin cí pio, a fim de mos trar às que pre ten dem
abra çá-lo qua is são as dis po si ções que a ex pe riên cia tem apro va do ou 
re pro va do.

Mas en tre nós, po de-se afir mar, não há ex pe riên cia a este res -
pe i to. Como já dis se, a Cor te e sete pro vín ci as têm es ta be le ci do a obri -
gação es co lar, mas sem que esta ain da pas sas se de le tra mor ta, com
certe za por ca u sa dos de fe i tos da le gis la ção.

Em tais cir cuns tân ci as, já me con ten tan do com uma apre ci a -
ção teó ri ca, pro cu rei ob ter es sas leis, mas só três me vi e ram às mãos.
Uma é do Mu ni cí pio Ne u tro, ou tra, do Pará, ou tra, do Rio de Ja ne i ro.14

Qu a tro re qui si tos es sen ci a is deve pre en cher a lei da ins tru ção
obri ga tó ria.
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Pri me i ro – es ta be le cer a ida de es co lar, e de ter mi nar o pe rí metro
das es co las.

Se gun do – dar ao exe cu tor to dos os me i os de ve ri fi car se há
me ni nos que de i xam de apren der.

Ter ce i ro – au to ri zar so cor ros aos pais que por sua po bre za
não pude rem man dar os fi lhos à es co la, como que es tes se jam for ne cidos 
de rou pa e de todo o ma te ri al pre ci so para o en si no.

Qu ar to – es ta tu ir a pe na li da de, em que hão de in cor rer os
pais que por cul pa de i xa rem de dar ins tru ção a seus fi lhos e dis por sobre
a exe cu ção dela.

Estes re qui si tos, a jul gar pe las leis que con sul tei,15 ain da em
par te al gu ma fo ram bem es ta be le ci dos.

Assim é que o ter ce i ro não foi pre en chi do pela lei do Pará, e
o quar to, que é o mais im por tan te, por as sim di zer não se acha nem nela 
nem na do Rio e Mu ni cí pio Ne u tro.

Assim ain da a úni ca pena es ta be le ci da em to das três é a mul ta, 
e essa mes ma sem ser acom pa nha da das pro vi dên ci as ne ces sá ri as à sua
exe cu ção.

Ora, se me lhan te me di da se ria mu i to boa para os pa í ses, em
que to dos os ci da dãos go zam de al gum bem-estar. Mas no Bra sil, onde
os ha bi tan tes que de i xam de man dar seus fi lhos à es co la são pre ci sa -
men te os que não pa gam con tri bu i ção ao Esta do, a pena de mul ta por si 
só não pode de i xar de ser ilu só ria.

À vis ta do ex pos to, sen do for ço so re cor rer mos à ex pe riên -
cia das ou tras na ções, pro po nho que acli me mos en tre nós a le gis la ção
da Prús sia. A Prús sia é um dos pa í ses clás si cos da ins tru ção, e leva
so bre os ou tros a van ta gem de ter an ti quís si ma prá ti ca da obri ga ção
es co lar, pelo que seu sis te ma no di zer de to dos os au to res é o mais
com ple to que se co nhe ce.

As dis po si ções que vi go ram na Prús sia são es tas:
“Os me ni nos, a quem seus pais ou tu to res não pro por ci o na -

rem em suas ca sas a ins tru ção ne ces sá ria, po dem, de po is de com ple tar
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cin co anos, e de vem, de cor ri dos os seis anos de ida de, ser man da dos
para a es co la.”16

“O me ni no, que an tes dos 14 anos ti ver per cor ri do o cír cu lo
da ins tru ção ele men tar, não po de rá sair da es co la sem per mis são da junta
es co lar17 e de po is de exa me fa vo rá vel.”

“O pá ro co, e quan do a es co la não se achar no lu gar da sua
re si dên cia, o mes tre pode con ce der li cen ças até oito dias para o me ni no
não com pa re cer por im pe di men tos par ti cu la res. À jun ta es co lar com pete
de ci dir so bre a isen ção de fre qüên cia por mais tem po.”

“As jun tas e au to ri da des mu ni ci pa is or ga ni za rão to dos os
anos um mapa dos me ni nos de ida de es co lar, bem como dos que
freqüen tam as es co las pú bli cas, para o fim de ve ri fi ca rem se to dos os
pais pro vê em ou não a edu ca ção de seus fi lhos.”

“Os pais dos me ni nos são obri ga dos a ve lar para que eles
sigam re gu lar men te os cur sos da es co la pelo tem po de ter mi na do na lei.
De seu lado os pro fes so res são obri ga dos a fa zer lis tas da fre qüên cia de
suas es co las, e de quin ze em quin ze dias sub me tê-las às jun tas es colares.”

“O Esta do se com pro me te a su prir os pais po bres dos me i os
de que ne ces si ta rem para po de rem man dar seus fi lhos à es co la, como o
for ne ci men to de ves tiá rio e ob je tos in dis pen sá ve is ao en si no.”

“Da po bre za jul ga rão as jun tas es co la res.”
“Se os pais se es que ce rem de ins tru ir seus fi lhos os mi nis tros

dos cul tos pri me i ra men te, de po is as jun tas es co la res lhes di ri gi rão as
pre ci sas ad mo es ta ções. Sen do bal da das as ad mo es ta ções, os me ni nos
pode rão ser con du zi dos à es co la por qual quer agen te da au to ri da de
muni ci pal, e os pais se rão con de na dos a mul ta, a pri são ou a tra ba lho
em be ne fí cio da co mu na.”

“As pe nas são im pos tas pela jun ta es co lar.”
“As jun tas em face das lis tas dos pro fes so res, e de po is de

ouvi dos os mo ti vos de des cul pa, ou de bal de ci ta dos os pais e tu to res
dos me ni nos, re que re rão as pe nas de ne gli gên cia à au to ri da de po li ci al do 
lu gar, e esta lhes dará exe cu ção.”
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“A pena de pri são, para no caso de in sol va bi li da de dos de -
linqüen tes, será de ter mi na da no cam po pelo con se lhe i ro pro vin ci al,
nas ci da des pe las câ ma ras mu ni ci pa is.”

“Além des tas pe nas po de-se im por a de pri va ção de so cor ros
pú bli cos.”

“Se tudo isso é im por tan te, dá-se aos me ni nos um tu tor que
vele pela sua edu ca ção.”

Estas pe nas as as sem bléi as pro vín ci a is não po dem es ta tu ir,
mas ao Par la men to na ci o nal cum pre au to ri zar o seu em pre go.18

Nem se diga que a le gis la ção fi ca rá de ma si a da men te se ve ra.
Eu pen so que de ou tra for ma ção não se po de rá ven cer a in di -

fe ren ça da que les que, ten do cres ci do na ig no rân cia, su põem que a ins -
tru ção é co i sa inú til a seus fi lhos. E se esta ra zão ain da não con ven ce,
pon de ro que to das as pe nas su pra men ci o na das são de fen di das pela
va li o sa au to ri da de de M. Ju les Simon.

X

Uma co i sa por úl ti mo exi ge o meio co er ci ti vo, que em ra -
zão da sua gran de im por tân cia jul guei de ver men ci o nar par ti cu lar -
men te.

Para que sem ve xa me se pos sa im por aos pais a obri ga ção
esco lar é pre ci so que o Esta do po nha as sim uma es co la à por ta de cada
ci da dão.

O Bra sil, país novo e onde tudo está por fa zer, sem dú vi da
não terá me i os de ocor rer a sa tis fa ção de se me lhan te ne ces si da de.

Será isso o mo ti vo para que ele não pro cu re quan to pos sí vel
apro xi mar-se da que la si tu a ção?

– Nin guém o dirá.
Que nú me ro de es co las en tão de ve mos ter? Ve ja mos.
Para ter mos uma es co la por 700 ha bi tan tes ou 100 es co la res,

vis to que es tes re pre sen tam sem pre a sé ti ma par te da po pu la ção, de vi am 
as es co las pri má ri as su bir a 12.324.
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Mas vê-se cla ra men te que este nú me ro não é bas tan te. O cálcu lo 
só com pre en de a po pu la ção li vre.

Entre tan to, é pre ci so que olhe mos tam bém para a es cra va.
Esta já se faz re pre sen tar nas es co las, e den tro de pou cos anos aumenta rá 
com 1/5 o nú me ro atu al dos me ni nos de ida de es co lar.

Além do que a mes ma po pu la ção li vre, dis se mi na da como se
acha em ra zão da gran de za do ter ri tó rio, não sa tis fa rá suas ne ces si da des
em re la ção ao en si no, ha ven do ape nas uma es co la para 700 ha bi tan tes.
Se em al guns lu ga res cada es co la pode ser fre qüen ta da por 100 me ni nos, 
nou tros o nú me ro des tes não pas sa rá de 40, 30, 20 e me nos ain da, ten -
do, nada obs tan te, to dos os dis per sos igual di re i to ao en si no.

É for ço so, pois, que não nos con ten te mos só com 12.324
es co las.

Mas com que base po de re mos ele var este nú me ro? per gun -
tar-me-ão. Na fal ta de da dos es ta tís ti cos só vejo um meio ra zoá vel; e ain da
bem que é mu i to sim ples. Con sis te ele em to mar mos o ter mo mé dio das
es co las dos ou tros pa í ses.

Na Espa nha a ra zão é de uma es co la para 600 ha bi tan tes. Na
Fran ça, Ba vi e ra, Ho lan da, Itá lia e Ingla ter ra há uma es co la para 500 pes so as.
Na Su é cia, uma para 300. Nos Esta dos Uni dos, uma para 160. Na Prús sia,
uma para 150.19

Ora, se o ter mo mé dio en tre a Espa nha e a Prús sia é 375
se gue-se que de ve mos ter uma es co la para 375 ha bi tan tes ou 22.651
es co las.

Po de rá este de si de ra tum pa re cer exa ge ra do? Não cre io que haja 
quem as sim pen se, es tan do cla ra men te ex pos tos os seus fun da men tos.
To da via, como po de-se dar o con trá rio, di rei àque les que o com ba te rem: 
para Por tu gal, cuja po pu la ção não che ga a cin co mi lhões, pede o Sr. 
D. Antô nio da Cos ta 12.000 es co las.

Mas, pos to os me ni nos pre ci sem da ins tru ção, eles ou seus
pais nem sem pre a que rem.

Para que, pois, a que i ram é for ço so es ta be le cer-se a gra tu idade
do en si no. Obri gar o povo a fa zer coi sas pa gá ve is é cer car a obri ga ção
de uma du pla re sis tên cia.
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Ha ve rá quem diga ain da: “A gra tu i da de res tri ta aos po bres se -
ria bas tan te para evi tar esse in con ve ni en te.”

Mas isso é que para evi tar um pe que no in con ve ni en te da ria
lu gar a dois mu i to gran des.

Pri me i ro – a pro va da po bre za, o que não é só um abor re ci -
men to e um ve xa me, mas uma ver da de i ra hu mi lha ção.

Se gun do – a odi o sa dis tin ção, que cri a ria, de me ni nos ri cos e
po bres, a qual com o ins pi rar a uns a in ve ja, a ou tros, o des dém, se ria o
ma i or em ba ra ço às nos sas as pi ra ções de mo crá ti cas. A de mo cra cia só
exis te no seio da igual da de, e a igual da de exi ge que as van ta gens so ci a is
se jam, como o sol e o ar, li vre men te des fru ta das por to dos os ci da dãos.

Final men te, nem é jus to que aque les que po dem pa guem o
ensino de seus fi lhos. Eles é que sus ten tam as es co las, pois de les é que
saem os im pos tos com que o Esta do as man tém. Ta xar, pois, o en si no
de seus fi lhos é obri gá-los a pa gar a mes ma coisa duas ve zes. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

DA GRATUIDADE DO ENSINO

 gra tu i da de do en si no não é con se qüên cia ne cessária
da obri ga ção do apren di za do. Mu i tos pa í ses há onde o apren di za do é
obriga tó rio sem que o en si no seja gra tu i to. Li be ral como é, M. Ju les Simon 
não pe diu para a Fran ça se não uma gra tu i da de res tri ta àque les me ni nos
que não po dem pa gar o en si no.

To da via, en ten do que o en si no en tre nós deve con ti nu ar a ser
gra tu i to.

E não o digo sim ples men te por que as sim man da a Cons ti tuição
do país. Nem só isso fa ci li ta a fre qüên cia es co lar como está mais em
harmo nia com a idéia que for mo da ins tru ção pú bli ca.

O Esta do pre ci sa da ins tru ção ge ral, como con di ção da sua
exis tên cia. Que a dê gra tu i ta men te.

Po der-se-á di zer em con trá rio: “Se os me ni nos pre ci sam da
ins tru ção, que a pa guem.”



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Ter ce i ro

DA LIBERDADE DO ENSINO

utro prin cí pio sem o qual não pode ser com ple to o or ga nis -
mo da ins tru ção é a li ber da de do en si no.

Não pode ser mais le gí ti mo o fun da men to da li ber da de do
en si no.

O en si no par ti cu lar não é só um po de ro so cor re ti vo para o
en si no pú bli co, é uma fon te de eco no mia para o Esta do.

Gran de ma ni fes ta ção da li ber da de do pen sa men to, ela é uma
das ma i o res con quis tas da ci vi li za ção mo der na.

Pela lei na tu ral, como pela di vi na, ela é um di re i to tão res pe i -
tá vel que ne nhu ma con si de ra ção o pode to lher.

Man da a lei di vi na, o Evan ge lho, que se en si nem os que erram,
ou são ig no ran tes. Como pode a so ci e da de di zer: “Só eu te nho o di re i to 
de en si nar?”

É a ins tru ção aos olhos de Cris to um dos ma i o res bens, que
po de mos pos su ir, e o amor ao bem sob to dos os seus as pec tos a ver da -
de i ra sín te se da dou tri na que ele pre gou aos ho mens. Como será lí ci to à
so ci e da de di zer: “A ins tru ção é, sim, o pri me i ro dos bens ou a ori gem
de to dos os bens, mas vós não fa re is esse bem sem li cen ça mi nha?”

I



Em face da lei na tu ral a ver da de não é me nos pa ten te.
Se cada um tem o di re i to de apren der tem igual men te o de

en si nar. A ins tru ção de uns é o com ple men to da de ou tros.
Como? Per gun ta rá o le i tor.
Esta vida é uma ver da de i ra luta en tre a for ça fí si ca e a mo ral.
Nes sa luta só sabe tri un far quem tem a in te li gên cia es cla re ci da,

ou quem tem ins tru ção.
Ora, a par te mais es cla re ci da de to das as so ci e da des é sem pre

menor que a ig no ran te. Além do que, esta, por sua con di ção, não é só
inca paz de lu tar: às ve zes até ser ve de agen te à for ça fí si ca. Não é raro
ver-se ela pro pa gar os cri mes e os ví ci os de que não pode fu gir, e ser
lança da como ins tru men to de des tru i ção con tra os ho mens de bem
pelos am bi ci o sos ou os dés po tas, que que rem per dê-los.

Se, pois, cada ho mem es cla re ci do tem sem pre de lu tar com
for ças su pe ri o res às suas, o que lhe é pre ci so fa zer para dar pro fi cu i da de 
à sua ins tru ção? Para evi tar que os atos, que ela pres cre ve, não se jam
nu li fi ca dos pela ig no rân cia ou má von ta de dos ou tros? Re par tir por es tes
a sua ciên cia, er guê-los à al tu ra dos seus pen sa men tos, ins pi rar-lhes os
mes mos de se jos de os re a li za rem.

II

Que en si no deve ser li vre? Só o in fe ri or? Só o su pe ri or? Um e 
ou tro? É mis ter que eu tra te par ti cu lar men te de cada um dos ter mos
des ta ques tão.

III

O en si no in fe ri or deve ser li vre não só por ca u sa do pro fes sor 
e do pai de fa mí lia, como por ca u sa do Esta do mes mo.

Por ca u sa do pro fes sor – O pro fes sor exer ce dois di re i tos, cada
qual mais res pe i tá vel, o de es co lher o seu tra ba lho, pois todo ho mem
pode tra ba lhar no que qui ser, e o de ma ni fes tar seu pen sa men to. Assim, só 
por este mo ti vo não se pode pôr em ba ra ço al gum à sua ati vi da de. Re ce ie-se
mu i to em bo ra que ela ca u se pre ju í zo ao cor po so ci al, não é isso mo ti vo 
para im pe dir-se a sua ma ni fes ta ção. Enquan to o ho mem não obra
deve-se es pe rar que seus atos se jam an tes bons que maus: por que todo 
o ho mem tem por si a pre sun ção de ser bom. Pro i bir-lhe, pois, o en si no 
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só por que ele pode ca u sar al gum pre ju í zo ao Esta do é ao mes mo tem po 
ti rar-lhe a pos si bi li da de de fa zer o bem. Para se evi tar se me lhan te con -
tin gên cia o Di re i to Pú bli co mo der no tem ca no ni za do como ver da de
esta fór mu la de Mr. Ste wart Mill. Em boa jus ti ça ne nhum ho mem pode
ser pri va do do di re i to de fa zer uma co i sa só por que no exer cí cio do di -
re i to que a ela tem pode ca u sar pre ju í zo à so ci e da de. O in di ví duo obra,
a so ci e da de vela: no mo men to em que ele se mos tra mau a so ci e da de
pune-o para ser bom. Fora dis to não pode ha ver se não ar bí trio e vi o lên -
cia. A úni ca ra zão que uma co mu nhão pode ter para usar da for ça con -
tra qual quer dos seus mem bros é a ne ces si da de de re pri mir o seu mau
pro ce di men to e im pe dir que ele con ti nue a fa zer mal aos ou tros.

Por ca u sa do pai de fa mí lia – O Esta do pode obri gar o pai a ins -
tru ir o fi lho, mas não pode ti rar-lhe a li ber da de de es co lher o mes tre e o
mé to do do en si no. Para que o pai pos sa exer cer essa li ber da de deve o
Esta do con sen tir que o en si no li vre se es ten da por toda a par te. Como
ob ser va o meu ilus tre mes tre, o Sr. Con se lhe i ro Bar ro so, o apren di za do
obri ga tó rio sem a li ber da de do en si no é o pior dos des po tis mos, por que 
é o des po tis mo so bre a in te li gên cia.

Por ca u sa do Esta do – Como diz M. Ju les Si mon, o im pe dir o
Esta do o exer cí cio de qual quer li ber da de é sem pre uma fal ta e um dano. 
A li ber da de ne ces si ta do en si no do Esta do, mas o en si no do Esta do,
como o Esta do mes mo e a hu ma ni da de in te i ra, ne ces si ta da li ber da de.
Essas duas for ças, tão ne ces sá ri as uma à ou tra, só es tan do se pa ra das
podem ser po de ro sas. A li ber da de in tro du zi da no Esta do com cer te za o 
ex põe a cen su ras, por que na tu ral men te ousa o que o Esta do não pode
fa zer. O Esta do go ver nan do o en si no pri va do e ti ran do-lhe a li ber da de
que é a sua ra zão de ser, ne ces sa ri a men te o ani qui la, por que tem tudo o
que é pre ci so para es ma gar a con cor rên cia.

IV

As mes mas ra zões pe las qua is se con clui a li ber da de do ensino
in fe ri or acon se lham a do su pe ri or.

Quem en si na exer ce um di re i to mu i to res pe i tá vel.
Quem apren de, pos to não seja obri ga do, tem o di re i to de

esco lher seus pro fes so res, e não deve es tar su je i to à con tin gên cia de ouvir 
as li ções de quem não lhe ins pi ra con fi an ça.
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Pos sa o es tu dan te en ga nar-se e o mes tre o per ver ter com
fu nes tas dou tri nas, isso não au to ri za ne nhum sis te ma pre ven ti vo. A so ci e -
da de que es pe re os atos do pro fes sor e de po is puna-os como me re ce rem.

Fi nal men te, a li ber da de do en si no su pe ri or não é para o Estado 
me nos ne ces sá ria que a do in fe ri or.

O en si no su pe ri or tem por fim vul ga ri zar a ciên cia, e a ciên cia 
vul ga ri za da pelo Esta do nem é su fi ci en te nem se acha ao al can ce de todos.

Ti ves se o Esta do es co las su pe ri o res em toda a par te, com preen -
des sem elas to dos os ra mos dos co nhe ci men tos hu ma nos, ain da as sim o 
en si no par ti cu lar se ria ne ces sá rio.

Como nas pa la vras – li ber da de de en si no – não se com pre ende
só a li ber da de de abrir es co las, mas tam bém a li ber da de ci en tí fi ca, ou do 
di re i to de ex pri mir o pro fes sor li vre men te as suas idéi as, o en si no par ti -
cu lar é o com ple men to na tu ral do en si no pú bli co.

Assim é que ele pro pa ga as dou tri nas que o Esta do de i xa
de pro pa gar, emen da ou cor ri ge as fal tas que os pro fes so res pú bli cos 
co me tem, e obri ga-os a se rem mais es tu di o sos e mais de di ca dos ao
ma gis té rio. Assim, ain da por seus mé to dos, seus sis te mas, seus pro -
ces sos pode pre pa rar os alu nos em me nos tem po que os pro fes so res
do Esta do.

Dir-me-ão que se a es co la par ti cu lar pode en si nar di ver sa -
men te da do Esta do, a sua exis tên cia é an tes um mal que um bem.

Mas não nos ilu da mos com se me lhan te ar gu men to.
Nin guém pode se su por im pe cá vel ou in fa lí vel.
De po is de ex pen der a sua opi nião às pes so as por quem ela

pode ser re fu ta da, e en tre tan to não o sen do, o ho mem pode pre su mir
que ela seja ver da de i ra, mas não afir mar a sua ver da de a fim de im pe dir
a dis cus são, por que em todo tem po pode apa re cer quem a re fu te. A
fran que za dada a ou trem de con tra di zer e re pro var as nos sas idéi as é a
úni ca con di ção que nos per mi te afir mar a sua ve ra ci da de.

À vis ta des tes prin cí pi os é cla ro que o en si no pú bli co não
pode im por suas dou tri nas ao par ti cu lar pelo pre tex to de que elas são
ver da de i ras. Ele pode su pô-las boas e es tar, en tre tan to, em er ros, que a
dis cus são con ven ce ria.
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A ace i ta ção de uma dou tri na de pen de tan to da dis cus são que
sem esta não têm con fi an ça em si aque les mes mos que pen sam ter mais
di re i to a se fiar no seu ju í zo. Se gun do diz Mr. Stu art Mill a mais in to le -
ran te das igre jas, a Igre ja Ca tó li ca Ro ma na, no ato da ca no ni za ção de
um santo ad mi te e es cu ta pa ci en te men te o ad vo ga do do Di a bo. Ante ela
os ho mens vir tu o sos não po dem re ce ber as hon ras pós tu mas se não
de po is que tem sido co nhe ci do e re fu ta do tudo quan to o Di a bo de les
pode dizer.

O emi nen te au tor que aca bo de ci tar co lo ca ain da a ques tão
nes tes ter mos:

“Su po nha mos que o go ver no e o povo par ti lham o mes mo
pen sar, ou que o go ver no só re cor re aos me i os co er ci ti vos quan do está
de acor do com o que ele cha ma a voz do povo.

“Mas por si ou pelo go ver no eu nego ao povo o di re i to de
exer cer uma tal co er ção. Esse po der de usar da co er ção é ile gí ti mo. O
melhor go ver no em tal caso não tem mais di re i to que o pior. Um tal
poder é tão pre ju di ci al quan do exer ci do de acor do com a opi nião pública, 
como quan do exer ci do em opo si ção a ela.

“Se toda a es pé cie hu ma na fos se de um pa re cer, e só uma
pes soa de pa re cer con trá rio, a es pé cie hu ma na não te ria mais di re i to a
im por si lên cio a essa pes soa, do que ela, se o pu des se, fa zen do o mes mo 
à es pé cie hu ma na. Se as opi niões fos sem coi sas pes so a is, sem va lia para
ou trem que não o seu pos su i dor, ou se o ser per tur ba do no gozo des ta
posse fos se sim ples men te um dano par ti cu lar, pe que na di fe ren ça haveria
em ser esse dano ca u sa do a pou cas ou a mu i tas pes so as. Mas o que há
de mau em se im por si lên cio à ex pres são de uma opi nião é que isso tem 
o ca rá ter de um rou bo que afe ta a toda es pé cie hu ma na, a pos te ri da de
como a ge ra ção atu al, os que con de nam como os que sus ten tam essa
opi nião. Se ela é fal sa quem a se gue per de a oca sião de de i xar o erro
pela ver da de; se é jus ta per de um be ne fí cio qua se tão gran de como
aque le, a per cep ção mais cla ra e a im pres são mais viva da ver da de por
meio do seu em ba te com o erro.”1
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V

Não é só à luz dos prin cí pi os que se pode ver a bon da de do
en si no li vre.

Ne nhu ma na ção há que o te nha e se ar re pen da de tê-lo.
O Bra sil mes mo se não o tem é por mo ti vos que po dem ex -

pri mir tudo me nos a re pro va ção da ex pe riên cia e o con se lho dos seus
in te res ses.

Nos tem pos co lo ni a is o en si no era com ple ta men te li vre. Todo 
aque le que qui ses se po dia, sem ne ces si da de de li cen ça al gu ma, criar au las
de pri me i ras le tras, co lé gi os e qua is quer ou tros es ta be le ci men tos ci en tí -
fi cos ou li te rá ri os.

Não usa mos do en si no su pe ri or, mas usa mos mu i to do in fe -
rior. Usa mos tan to que por oca sião da nos sa in de pen dên cia no tou-se
que para uma co lô nia a ins tru ção pri má ria es ta va bas tan te der ra ma da,
as sim como que para isso mu i to con cor ria o en si no par ti cu lar por ser
en tão li mi ta do o nú me ro das es co las pú bli cas.2

Fe i ta a in de pen dên cia, o en si no par ti cu lar não po dia de i xar de 
ser res pe i ta do. A Cons ti tu i ção por tan to nada dis pôs que pu des se tolhê-lo,
an tes com o seu si lên cio san ci o nou a prá ti ca até en tão es ta be le ci da.

Ain da por oca sião da Lei Ge ral de 15 de ja ne i ro de 1827,
nenhu ma res tri ção quis o le gis la dor fa zer à li ber da de do en si no par ticu lar.

Veio após ela o Có di go Cri mi nal e as co i sas per ma ne ce ram
no mes mo es ta do. O le gis la dor cri mi nal, in ter pre tan do, aliás pou co li be -
ral men te, a Cons ti tu i ção do país, re co nhe ceu que esta não to lhia nem
mesmo o en si no su pe ri or. Quer pela re gra do ar ti go 282, quer pela
hipó te se do ar ti go 278, pode cada um pro pa gar por dis cur sos pro feridos
em as sem bléi as pú bli cas toda e qual quer dou tri na que não des trua di re -
ta men te as ver da des fun da men ta is da exis tên cia de Deus e da imor ta li -
da de da alma.

Fi nal men te, em 1834, a Re for ma Cons ti tu ci o nal, des cen tra li -
zan do o ser vi ço da ins tru ção pú bli ca, ne nhum pre ce i to con sa grou que
dê lu gar a su por-se su pri mi da a li ber da de de en si no. A dou tri na mes mo,
que por aí cor re, de não po de rem as Assem bléi as pro vin ci a is le gis lar
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sobre o en si no su pe ri or, não sei que fun da men to pos sa ter. O Ato Adi -
ci o nal o que lhes pro i biu foi le gis la rem so bre os es ta be le ci men tos de
ins tru ção su pe ri or en tão exis ten tes e qual quer ou tros que para o fu tu ro
pos sam ser cri a dos por leis ge ra is.

Admi ra-o como as Assem bléi as pro vin ci a is se sub me te ram
sem mur mú rio a esta in ter pre ta ção da sua lei. Mais ad mi rá vel, po rém, é
o modo por que o país foi pri va do da pre ci o sa li ber da de de que se tra ta.

VI

Na po leão III, su bin do ao tro no da Fran ça por meio da tra i ção,
para logo en ten deu que só po dia go ver ná-la por meio da opres são. Daí
os es piões e de la to res, as ba i o ne tas ele i to ra is e to das as vi o lên ci as que
so fre ram as li ber da des pú bli cas.

O ho mem, que com pri miu a li ber da de de im pren sa, de reunião e
de lo co mo ção, não po dia de i xar de com pri mir a li ber da de do en si no.
Por meio do en si no po dia-se fa zer uma pro pa gan da po lí ti ca.

A li ber da de do en si no foi, pois, re gu la da por via de lei, não
di zia-se para ser su pri mi da ou tor nar-se ilu só ria, sim para fi car de pen -
den te de uma sim ples li cen ça do go ver no.

Mas tão fe liz ex pe di en te não ser via só para a mo nar quia da
Fran ça. Como a ca u sa dos po vos, a dos reis é sem pre a mes ma em toda
a par te. As co i sas mais es sen ci a is aos ho mens po dem va ri ar mu dan do de 
re gião ou de cli ma. A esta con tin gên cia, po rém, não está su je i ta a fic ção
que se cha ma mo nar quia. Os seus sus ten tá cu los, os seus me i os de ação
e de fe sa eram idên ti cos na Espa nha e na Fran ça, são-no ain da na Chi na
e na Prús sia, no Ja pão e no Bra sil.

O Bra sil, por tan to, que sem pre ti nha go za do da li ber da de de
en si no, não po dia de i xar de ser pri va do dela.

Man da do pela lei de 17 de se tem bro de 1851, o go ver no ata -
cou-a no Re gu la men to que deu à ins tru ção pú bli ca da Cor te em 17 de
feve re i ro de 1854, e tan to bas tou para que o imi tas sem os seus de legados
nas pro vín ci as.

VII

O con tá gio pe gou fa cil men te. Mas quão di fí cil não tem sido a 
sua ex tir pa ção?
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Con tra os pró pri os go ver nos pro vin ci a is o Esta do mo no po liza
a ins tru ção su pe ri or; e a in fe ri or na me ta de das pro vín ci as faz vãos
esfor ços para res ta u rar a sua li ber da de! Essas pro vín ci as são Espí ri to
Santo, Mato Gros so, Mi nas, Go iás, Ma ra nhão, Rio Gran de do Sul, Paraíba,
Per nam bu co, Ala go as e Pi a uí.

Qual a ra zão de tan ta di fi cul da de?
A ver da de i ra ra zão eu sei qual é: re ce ia-se que a ins tru ção torne 

o povo in dó cil. Como o pos su i dor de es cra vos não quer que eles se tornem 
homens, os po lí ti cos, que su põem di ri gir re ba nhos, não que rem que
es tes se tor nem po vos.

Não obs tan te, como o go ver no jus ti fi ca o seu pro ce di men to
com os pe ri gos que cor rem a edu ca ção e os bons cos tu mes nas mãos
dos maus pro fes so res, dar-lhe-ei nes se pon to mes mo a res pos ta con ve -
ni en te.

Mas para isso per mi ta o le i tor que eu faça aqui uma transcri ção.
É de um ar ti go por mim es tam pa do no Pu bli ca dor Ma ra nhen se de 25 de
maio do ano pas sa do, sob o tí tu lo “Ensi no Li vre” dis cu tin do a questão
jus ta men te na que le ter re no.

Tra ta va-se en tão na Assem bléia Pro vin ci al do Ma ra nhão de
uma re for ma da ins tru ção pú bli ca, onde eram pos ter ga dos não só o
prin cí pio da li ber da de do en si no, como ou tros igual men te in dis pen sáveis
à mo der na or ga ni za ção da ins tru ção pú bli ca.

Eis o ar ti go:
Ilmo Sr. Re da tor. – Saiu hoje no seu con ce i tu a do jor nal a última

par te do pro je to de Re gu la men to da ins tru ção pú bli ca ofe re ci do à
Assem bléia Pro vin ci al pelo seu dig no mem bro, meu ilus tra do co le ga, o
Sr. Do min gues da Sil va.

Nada ten do a res pe i to vis to nas an te ri o res cor ri pres su ro so a
lê-la para ver se en con tra va aí uma idéia, que hoje to dos re pu tam ca pi tal
em ma té ria de ins tru ção – a li ber da de do en si no.

Mas oh! De cep ção! É pre ci sa men te o con trá rio que pre o cupou
o âni mo do ilus tre le gis la dor.

Nin guém di ria que um Re gu la men to de vis tas tão lar gas con -
ti ves se a se guin te dis po si ção:
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A nin guém é per mi ti do en si nar par ti cu lar men te sem li cen ça da pre si dên -
cia, ou vin do o ins pe tor da ins tru ção pu bli ca! (art. 149).

Deus ins pi re me lhor a Assem bléia, já que nes te pon to não
ins pi rou o ilus tre au tor do Re gu la men to.

Do nú me ro des ses que to lhem o uso pelo re ce io do abu so, ou 
que con de nam as van ta gens pela even tu a li da de das des van ta gens, o
sistema de nin guém po der abrir aula sem li cen ça do go ver no está hoje
bani do de to das as so ci e da des li vres, e de modo al gum ser ve para a nossa
que as pi ra a sê-lo.

Ba se a do no prin cí pio de que é pre ci so sa ber o go ver no se o
in di ví duo, que se ar vo ra em pro fes sor, tem para isso as ne ces sá ri as ha bi -
li ta ções in te lec tu a is e mo ra is, se me lhan te sis te ma ilu de na apa rên cia, mas 
é fal so, fal sís si mo no fun do. É um res to da an ti ga tu le la go ver na ti va, que 
já não po dem to le rar as so ci e da des mo der nas.

Enga na-se ma ni fes ta men te o nos so bem in ten ci o na do legislador,
su pon do que o go ver no é uma en ti da de mu i to pró pria para aqui la tar o
me re ci men to dos in di ví du os.

Se isso fos se cer to não ve ría mos tan tas ca de i ras pú bli cas provi -
das de iná be is pro fes so res, tan tos em pre gos ocu pa dos por maus fun ci o -
ná ri os.

O ver da de i ro é de i xar-se aos ci da dãos o jul gar do me re ci mento 
da que les que que rem ser pre cep to res de seus fi lhos. Nin guém tem mais
in te res ses e mais me i os de sa ber se tal ou tal pro fes sor cum pre bem os
seus de ve res do que o pai, tu tor ou ad mi nis tra dor do me ni no, que pre ci -
sa apren der.

O go ver no não fis ca li za se não por in ter pos tas pes so as, e estas,
por mo ti vos que to dos co nhe cem, nem sem pre lhe mos tram a re a li da de
das co i sas por pris mas ver da de i ros.

Abram au las to das as pes so as que qui se rem e pu de rem. Se
pou cas ti ve rem ha bi li ta ções, não pen se is que as ou tras te rão dis cí pu los;
que elas achem ter re no para se me ar de seus maus prin cí pi os ou exemplos.
Den tro de pou co te rão de sa pa re ci do e de i xa do o lu gar ao me re ci men to.
Se ao con trá rio, to das se mos tra rem dig nas do ma gis té rio, tan to me lhor
para a so ci e da de e para elas. Para elas por que te rão con cor ren tes à pro -
fis são, e esta não será aban do na da. Para a so ci e da de, por que cada es co la 
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que se abre é uma ca de ia que se fe cha, e uma casa de tra ba lho que se
fun da.

Su ce de rá com os pro fes so res o mes mo que su ce de com os
mé di cos, ad vo ga dos e ou tros pro fis si o na is.

Que fa zem os mé di cos an tes de ad qui rir re pu ta ção, ape sar do
tí tu lo de ha bi li ta ção que lhes dão as aca de mi as?

Se me lhan te men te os ad vo ga dos.
Se o mé di co por ig no rân cia mata um do en te, e o ad vo ga do

pela mes ma ra zão com pro me te uma ca u sa, a no tí cia dis so por tal for ma
se es pa lha rá que daí a pou co ne nhum terá que fa zer.

É, pois, evi den te a fal si da de do sis te ma pro pos to pelo Sr.
Inspe tor da ins tru ção pú bli ca no pon to de que tra to.

Ele di fi cul tan do o exer cí cio do ma gis té rio com a con di ção de
ser au to ri za do pelo go ver no não ga ran te que to dos os li cen ci a dos se rão
bons pro fes so res nem por modo al gum com pen sa a pri va ção, que im -
põe à so ci e da de, das van ta gens do ou tro sis te ma – o sis te ma de com ple -
ta li ber dade.

S. Sª po de rá di zer: A con se cu ção da li cen ça não é coisa tão
difícil como pa re ce; a quem mos trar ha bi li ta ções o go ver no ja ma is negará 
li cen ça.

Não nego esta pro po si ção; mas con tes to for mal men te aque la.
Mu i tas ve zes pode ser com efe i to fá cil ob ter-se a ne ces sá ria

li cen ça. Mas nem por as sim ser se de i xa de fa zer uma res tri ção mal
enten di da à li ber da de do ci da dão, nem a fa ci li da de exis te des de que se
con si de ra a lei com re la ção ao ha bi tan te do in te ri or da pro vín cia.

De duas uma: ou o pre ten den te en car re ga rá um ami go aqui
re si den te de im pe trar-lhe a li cen ça, ou virá em pes soa im pe trá-la. Em
am bos os ca sos des pe sas e in cô mo dos sem ne ces si da de, so bre tu do no
se gun do.

Qu an to à ou tra pro po si ção, que dis se e não nego, vol to a ela
só para ti rar bem a lim po o ab sur do da dou tri na.

O pre si den te nun ca de i xa rá de dar li cen ça a quem ti ver ha bi li -
ta ções. Acre di to-o pi a men te. Não con ce bo que um ci da dão pos to à
fren te dos des ti nos da pro vín cia te nha ou tro pro ce di men to que não
esse. A po lí ti ca não tem per ver ti do tan to os ca rac te res, e os in te res ses
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indi vi du a is não po dem pre va le cer de tal for ma que o pre si den te ne gue
licença a um in di ví duo só por ser seu ad ver sá rio po lí ti co ou de sa fe i çoado
par ti cu lar.

Se é as sim, a con di ção da li cen ça fica re du zi da a uma sim ples
for ma li da de, mais re la ti va ao mo ral que ao in te lec tu al. E o mes mo au tor 
do re gu la men to em ques tão apóia este meu dito; por que em tal caso dis -
pen sa o exa me de su fi ciên cia (art. 141).

Ora, se a li cen ça é sim ples for ma li da de, su pri mi o seu preceito
do vos so pro je to, por que só ser ve para o mal e não para o bem.

Para o mal, sim, por que além de obri gar o ci da dão a in cô modos
e des pe sas inú te is, além de im por-lhe uma res tri ção à sua li ber da de,
antes dele a me re cer pelo seu mau pro ce di men to, a ques tão fica es ta be -
le ci da só no ter re no da mo ra li da de, e é nis to prin ci pal men te que se tem
mos tra do im pro fí cua a sin di cân cia do go ver no. Nin guém co nhe ce os
de fe i tos, os ví ci os, a crô ni ca boa ou má de um in di ví duo como os mo ra -
do res da lo ca li da de em que ele re si de.

Sr. re da tor, acre di to que V. Sª, aman te como é da li ber da de,
pro fes sa as idéi as, que aca bo de emi tir.

Se me não en ga no, per mi ti que vos faça um pe di do.
Ajun tai a vos sa à mi nha dé bil voz e pro nun ci ai-vos tam bém

con tra a res tri ção à li ber da de in di vi du al, que con sa gra o Re gu la men to
que aca ba is de pu bli car.

Pres ta re is com isso um re le van te ser vi ço à ca u sa da nos sa
civi li za ção. Embo ra não nos aten dam os ele i tos da pro vín cia, o bra do da 
impren sa será um pro tes to que eco a rá no âni mo dos fu tu ros le gis la dores,
até os con ven cer da ver da de ago ra re pe li da.

É o en si no li vre que tan to tem au men ta do o nú me ro das
escolas dos Esta dos Uni dos, como são to das elas que ex pli cam o se gredo
da as som bro sa gra nde za des sa jo vem na ção.

É o en si no li vre que tan to con cor re para a boa sor te da Su í ça
e da Bél gi ca.

Só o en si no li vre te ria pou pa do à Fran ça a me ta de dos ma les
que ela so freu nas lu tu o sas ce nas que aca ba de re pre sen tar a po pu la ção
de Pa ris.
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Nes ta ca pi tal mes mo, onde o en si no li vre para al gu mas pes soas
já exis te de fato, não é mais lí ci to du vi dar-se das suas bon da des.

A Esco la Po pu lar abriu-se sem li cen ça do go ver no. Ne nhum
dos pro fes so res que ela tem foi exi bir ao go ver no as pro vas do seu
me re ci men to.

Entre tan to, mu i tos são os alu nos que a fre qüen tam e que por
cer to lá não iri am se os seus pro fes so res fos sem imo ra is ou in ca pa zes de 
en si nar.

Foi con ven ci do des ta ver da de que o Exmo Sr. Pre si den te Gomes 
de Cas tro, no re la tó rio que leu pe ran te a Assem bléia no ano pas sa do,
apresen tou-lhe como ur gen te me di da a to mar a de cre ta ção do en si no livre.

Sr. re da tor, não me so bran do mu i to tem po das mi nhas ocu -
pações, sou for ça do a con clu ir es tas li nhas sem po der afir mar-vos que
vol ta rei à ma té ria, nem que acom pa nha rei na dis cus são os ou tros pon tos 
do re gu la men to.

Tam bém nada se per de com isso. O que de se ja va e con se gui
foi cha mar a vos sa aten ção para um as sun to de tan ta mag ni tu de, como
o do en si no li vre, que a im pren sa deve de fen der, por que a ele se li gam
os mais vi ta is in te res ses da pro vín cia.

Pos sa eu achar aco lhi men to em vós, e o vos so ór gão na ilus -
tra da cor po ra ção que le gis la para o povo, é o que ar den te men te de se jo, e 
o que a pro vín cia tem di re i to a es pe rar dos seus man da tá ri os.

VIII

Vê o le i tor que a li ber da de que re cla mo para o en si no par ticular
é uma li ber da de am pla e não su je i ta a res tri ção de qua li da de al gu ma.
Sen te-se o in di ví duo com ap ti dão para ser pro fes sor, e quer sê-lo? Para
isso não pre ci sa ti rar li cen ça, como se faz pre sen te men te nas pro víncias no -
me a das, nem de exi bir tí tu lo de ca pa ci da de in te lec tu al e mo ral, como se
faz na Fran ça, em Por tu gal e nou tras na ções. O pro fes sor acha mau o
mé to do das es co las pú bli cas? Pros cre va-o da sua. Não lhe pa re ce con ve -
ni en te o que en si nam os pro fes so res pú bli cos? Ensi ne o que a sua cons -
ciên cia lhe di tar.

Do Esta do para com as es co las par ti cu la res só ad mi to uma
co i sa. É que vele so bre elas.
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Dis to nin guém se pode que i xar. Nada há que es ca pe à ins peção
de um Esta do bem di ri gi do, por que a ins pe ção é ne ces sá ria à re pres são.
De ma is, o que mo les ta a li ber da de não é re pres são, é a pre ven ção.

Mas é ain da pre ci so que essa ins pe ção não se tor ne in cô mo da 
nem pre ju di ci al.

Esta be le ci men tos aber tos ao pú bli co, os agen tes do Esta do
po dem vi si tá-los quan do qui se rem, bem como pe dir-lhes os es cla re ci -
men tos ne ces sá ri os à es ta tís ti ca e à ad mi nis tra ção do país. Tudo, po rém,
que sair des ta es fe ra não es ta rá nas suas atri bu i ções. Assim se re co nhe -
ce rem a exis tên cia de cri mes que os de nun ci em à jus ti ça or di ná ria. Se os
mé to dos ou qua is quer ou tras co i sas não lhes agra da rem, que le vem tudo 
ao co nhe ci men to da opi nião pú bli ca. Os pro fes so res se de fen de rão, e os 
pais de fa mí lia jul ga rão se eles exer cem bem ou mal o seu ofí cio.
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Ca pí tu lo Qu ar to

DA SECULARIZAÇÃO DO ENSINO

 es co la que ad mi te to dos os me ni nos sem dis tin ção 
de cul tos, e que en si na a mo ral nos seus prin cí pi os ge ra is e in de pen dentes
do dog ma, isto é, a es co la se cu lar, é uma ins ti tu i ção nova que ape nas
remon ta ao co me ço des te sé cu lo.

Ado ta da pri me i ra men te pela Ho lan da, foi de po is in tro du zi da
nos Esta dos Uni dos, no alto Ca na dá e na Aus trá lia, e é pre sen te men te
ob je to de as pi ra ção de po de ro sos par ti dos na Fran ça, Bél gi ca, Su í ça e
Itá lia.

É gra ças a ela que a Amé ri ca do Nor te con se guiu esse ad mi -
rá vel sis te ma de en si no po pu lar, que faz a sua for ça e o seu or gu lho. É
por tê-la re pe li do que a Ingla ter ra, mau gra do os sa cri fí ci os que faz pelo
en si no pú bli co, não con se gue dar às suas po pu la ções la bo ri o sas toda a
ins tru ção de que elas pre ci sam.1

Para não nos su ce der o mes mo que à Ingla ter ra faz-se mis ter
que em se gui da ao apren di za do obri ga tó rio e à li ber da de do en si no
torne mos a es co la in te i ra men te se cu lar. Em ou tros ter mos: que a es co la

I
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não seja uma de pen dên cia do tem plo e o pro fes sor um au xi li ar do sa cer -
do te.

Com efe i to, além de re co men dá-la a ex pe riên cia de ou tros
paí ses, exi gem a ado ção des sa me di da a li ber da de do pen sa men to e a
pró pria na tu re za do Esta do.

A li ber da de do pen sa men to, por que o ho mem não pode aceitar
a re li gião, que o Esta do lhe qui ser en si nar. Este ja ele na me no ri da de,
isso não al te ra nem mo di fi ca o seu di re i to. Ao pai de fa mí lia é que com -
pe te ini ci ar o fi lho na re li gião que me lhor lhe pa re cer, até que este pelo
uso da ra zão pos sa ado tar de fi ni ti va men te a que for mais con for me às
suas idéi as.

A pró pria na tu re za do Esta do, por que, sen do ele ins ti tu i ção
po lí ti ca e não re li gi o sa, esse ca rá ter mes mo lhe nega aque le po der. Apoiado 
nos prin cí pi os ge ra is da mo ral e ten do por fim o im pé rio da jus ti ça na
so ci e da de, o Esta do não pode, sem per der de vis ta o seu alvo, man dar
que se en si ne re li gião nas suas es co las. Como? Não po den do ele ensinar to -
das as re li giões ne ces sa ri a men te uma é pre fe ri da. Ora, pa re cen do que
to dos os ci da dãos que con tri bu em para as es co las têm di re i to a fa zer
seus fi lhos fre qüen tá-las, o con trá rio to da via é que su ce de. A di ver si da de 
dos cul tos faz com que mu i tos me ni nos fi quem pri va dos de las.

II

A ro ti na me dirá: “O Esta do tem re li gião, e o país in te i ro é
ca tó li co. Quem po de rá le var a mal que os pro fes so res ini ci em os me ni -
nos nos prin cí pi os re li gi o sos?”

A ob je ção, po rém, não ilu de se quer na apa rên cia.
Ain da que o país fos se todo ca tó li co, ela nada te ria de pro ce -

den te.
Não é só nos pa í ses pro tes tan tes que se de se ja a es co la

secu lar. Se es ses pa í ses a que rem por ca u sa da di ver si da de das se i tas, os
ca tó li cos tam bém têm ra zões para pre ten dê-la. Em seu seio exis tem
pro tes tan tes para quem a es co la re li gi o sa de ne nhu ma uti li da de se ria.
Por ou tro lado a es co la se cu lar é uma con se qüên cia da de se ja da separa ção
da Igre ja e do Esta do, e o úni co meio de sub tra ir-se o en si no pú bli co à
influên cia de um cle ro, como o ca tó li co, que tan to hos ti li za os prin cí pios
da ci vi li za ção mo der na.

104 A. de Alme i da Oliveira 



Mas a ver da de é que não só o ca to li cis mo im pe ra no Bra sil.
Nem to dos os seus ha bi tan tes são ca tó li cos, e aque les mes mos que o
são re co nhe cem a in jus ti ça da re li gião do Esta do, pelo que o país in te i ro 
pede em al tos bra dos que ela seja quan to an tes abo li da.

A cons ciên cia na ci o nal já re co nhe ce que é in jus to con cor rer a mi -
no ria de uma so ci e da de para as des pe sas de uma re li gião, que não é a sua.

Don de vem ao Esta do o po der de im por ao povo a re li gião
ca tó li ca? Não se sabe.

Do fato de con si de rar-se a re li gião um po de ro so au xi li ar do
gover no? Enga no ma ni fes to. A re li gião, que pode en fre ar pa i xões e
preve nir de sor dens não é essa re li gião ofi ci al onde tudo é apa rên cia, e
só exis te uma re a li da de, os 1.140 con tos que com ela se des pen dem. A
re li gião que pode au xi li ar o go ver no é a re li gião da mo ra li da de, da justiça e
do de ver. Mas nes sa re li gião cada um é o seu pró prio sa cer do te, por que 
cada um traz con si go o seu cul to e o seu al tar no ma jes to so tri bu nal que 
se cha ma cons ciên cia.

Do fato de ser o ca to li cis mo a me lhor das re li giões? Eu já não 
falo do san gue que ele tem fe i to der ra mar, o que mu i to de põe con tra a
sua bon da de. Digo só: en tão o go ver no tur co pode fa zer o mes mo ao
ma o me tis mo, o in di a no à re li gião de Brah ma. Há per fe i ta iden ti da de de
ra zão. Esses, go ver nos como o nos so, acham as suas re li giões me lho res
que to das as ou tras.

Mas a dar mos nes ta con clu são o que se pode di zer de ver da de 
re li gi o sa? Que ela muda de ca rá ter mu dan do o go ver no, ou que fica
como o con ce i to do bem e do mal para aque le fi ló so fo, que, ten do
supos to a jus ti ça de pen den te dos me ri di a nos e dos cli mas, ex cla mou a
“Gra ci o sa jus ti ça que se li mi ta a uma cor di lhe i ra ou a um rio!”

Além do que tem-se mos tra do mes mo que po de ro sas ra zões
de or dem eco nô mi ca e po lí ti ca exi gem a abo li ção do cul to pú bli co.

É ele prin ci pal men te que se opõe a que para nós se en ca minhem
as cor ren tes de emi gra ção que vão ter a ou tros pa í ses, onde nin guém
con tri bui para a re li gião que não é a sua, onde a li ber da de de cons ciên cia 
e de cul to não é só ilu só ria como aqui.

Todos sa bem que os es tran ge i ros no rio da Pra ta não en contram
nem paz, nem se gu ran ça in di vi du al, nem esta afe tu o sa cor di a li da de com 
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que tra ta mos os nos sos hós pe des. Entre tan to, os emi gran tes pas sam
pelo Bra sil e se en ca mi nham para o Esta do ori en tal ou para a Con fe de -
ra ção Argen ti na.

Será o Bra sil me nos rico? Esta rá em pi o res con di ções quan to
a co mu ni ca ção com a Eu ro pa? Se nada dis so se dá é for ça di zer-se:

Pode con tri bu ir a es cra vi dão, o nos so atra so in dus tri al e agrí co -
la e até mes mo a di fi cul da de de ga nhar-se a vida no in te ri or de um país
vas tís si mo e de ser to como este. Mas por que em me lho res con di ções não
es ta va a Amé ri ca do Nor te quan do os eu ro pe us co me ça ram a ir para lá,
tor na-se ine gá vel que no meio de tudo en tra como uma das pri me i ras ra -
zões o cul to pú bli co. A sua des pe sa, o seu des pres tí gio, a sua in fluên cia
nos al tos da vida ci vil, e essa per se gui ção que le vi a nos bis pos mo vem ao
povo por amor aos je su í tas e a sua rede edu ca ti va, o fato em suma de nin -
guém po der pro fes sar ou tra re li gião que a do Esta do em casa que te nha
for ma ex te ri or do tem plo, tudo isso nada sig ni fi ca rá? Não du vi do que
para nós as sim seja. So mos em ge ral in di fe ren tes à re li gião, não lhe da mos 
a im por tân cia de vi da. Para os es tran ge i ros, po rém, o mes mo não su ce de.
Mais aman tes da re li gião eles que rem-na li vre de to dos os obs tá cu los, e se 
as sim não a têm jul gam-se opri mi dos e ti ra ni za dos!

Já se vê que quan do por mais não fos se, uni ca men te pelo
moti vo de não con tra ri ar-se esta gran de as pi ra ção na ci o nal, a es co la não 
deve en si nar re li gião.

III

A ques tão tem um lado ju rí di co que não deve ser es que ci do.
Do prin cí pio con sa gra do pelo ar ti go 5º da nos sa Lei fun da -

men tal se de duz o po der que o Esta do tem exer ci do de en si nar re li gião
nas es co las pú bli cas? A ne ga ti va ocor re pron ta men te.

Para que de cla rou o le gis la dor que o ca to li cis mo é a re li gião
do Esta do? Tão-somente para o fim de ser a mes ma re li gião sus ten ta da
pela co mu nhão bra si le i ra como a re li gião da ma i o ria dos mem bros. Não 
para im pô-la a to dos ou para fa zer que a si gam to dos aque les que qui serem 
ser em pre ga dos pú bli cos. E tan to as sim é que ele não exi giu esse re -
quisito nem no se na dor, nem no mi nis tro, nem nos ou tros al tos fun ci onári os 
públi cos. Ape nas a Cons ti tu i ção fala dis so quan do es ta be le ce as con dições
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de ele gi bi li da de para a câ ma ra tem po rá ria, sen do essa exi gên cia uma coisa,
que ain da nin guém pôde ex pli car sa tis fa to ri a men te.

De ma is com pre en de-se fa cil men te que se me lhan te fa cul da de
não es ta ria no po der do le gis la dor. Qu an do se fez a Cons ti tu i ção, já longe
an da va o tem po em que se di zia “Crê ou mor re”.

Esti ves se mu i to em bo ra, fi ca ria o le gis la dor cer to de con se -
guir o seu fim? Não é fato de há mu i to re co nhe ci do e pro va do que a
pro te ção do po der tem po ral traz ao es pi ri tu al mais per das que lu cros?
Se ria dig no da sua mis são pro mo ver hi pó cri tas ab ju ra ções? Au to ri zar as sim 
o mais in fa me dos trá fi cos, o trá fi co de cons ciên ci as?

À vis ta des tes prin cí pi os nin guém po de rá re co nhe cer no le gis -
la dor da ins tru ção pú bli ca o po der de exi gir que todo pro fes sor siga a
re li gião do Esta do.

Entre tan to é essa a con se qüên cia, a que o le va ria a es co la re li -
gi o sa. Para que a es co la seja re li gi o sa é in dis pen sá vel exi gir esse re qui si to 
nos can di da tos ao ma gis té rio!

IV

Não se de ci da o le i tor só por es tas con si de ra ções. Ve ja mos se o
car go de pro fes sor exi ge in dis pen sa vel men te se me lhan te con di ção.

Prin ci pi e mos o exa me por esta per gun ta: Para que exi gir o le gis -
la dor da ins tru ção que o pro fes sor siga a re li gião do Esta do?

Para pro te gê-la? Não pode ser à vis ta do que aca bo de ex por.
Para en si ná-la? Não fal ta rá quem diga que sim.
Mas digo eu: a Igre ja Ca tó li ca que é a mais in to le ran te de to das

as Igre jas, que não per mi te se não ao cle ro in ter pre tar seus li vros e suas le -
tras, con sen ti rá que os pro fes so res me tam a mão na sua se a ra? Não tem ha -
vi do bis pos e pa pas que re cla ma ram só para o cle ro o en si no da re li gião?

Seja como for, de que modo será en si na da a re li gião por quem
não é pro fis si o nal? Não há dú vi da que er ro ne a men te.

Por tan to é mes mo do in te res se da re li gião que ela seja en si na da
na igre ja e não na es co la.

“As li ções de re li gião su ce den do às ou tras li ções são tra ta das
da mes ma ma ne i ra. Elas se trans for mam numa ta re fa que qua se sem pre
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ca u sa té dio e ra ra men te in fun de res pe i to. Os pró pri os mes tres não fa rão 
a ne ces sá ria di fe ren ça, e daí o re sul ta do de que o alu no pou co de po is
mal sa be rá re pro du zir o que de co rou com vi sí ve is si na is de abor re ci -
men to. É pre ci so não ter nun ca as sis ti do a uma li ção de ca te cis mo para
se crer que esse exer cí cio de me mó ria pos sa im plan tar al gum sen ti mento
religi o so no co ra ção da mo ci da de. Da das na igre ja pelo sa cer do te as li ções
de re li gião par ti ci pam do ca rá ter sa gra do do lu gar e do mes tre, e se gravam
no es pí ri to do me ni no com toda a au to ri da de do cul to, de que elas
fazem par te.”

A es co la en tão será ir re li gi o sa? A re li gião de i xa rá de fa zer parte
da edu ca ção do povo?

Me ca lu ni a ria quem dis ses se que é tal o meu pen sa men to.
A re li gião não de i xa rá de fa zer par te da edu ca ção da mo cidade

só por que será en si na da não pelo pro fes sor mas pelo sa cer do te. E a escola
não será ir re li gi o sa só por não en si nar re li gião. Como se diz na Amé ri ca, 
da es co la un sec ta ri an à es co la god less vai uma gran de dis tân cia.

O que se dá na es co la se cu lar é o res pe i to às ex tre mas con se -
qüên ci as da dis tin ção, que exis te en tre a Igre ja e o Esta do.

A Igre ja fun da-se na re ve la ção, e por isso pre ci sa do dog ma.
Que, pois, se en car re guem dele os sa cer do tes. O Esta do re pou sa na
razão, e em con se qüên cia pre ci sa da mo ral. Que por tan to a pro pa guem
os pro fes so res.

Se, po rém, não há mo ral sem re li gião, até onde irá o pro fes sor 
se cu lar sem in va dir o do mí nio re li gi o so?

Eu pen so, pelo con trá rio, que sem mo ral é que não há religião.
Toda via pela afi ni da de que há en tre uma e ou tra co i sa ad mi to a per gunta
como ver da de i ra sem re ce io de que ela com pro me ta a mi nha tese.

A ma i or idéia mo ral re li gi o sa que se co nhe ce é a da exis tên cia
de Deus e dos de ve res, que nos li gam a ele como Cri a dor do Uni ver so.

Den tre es ses de ve res o pri me i ro que se nos im põe é o que diz 
res pe i to ao amor.

Assim é prin cí pio fun da men tal da re li gião que o ho mem deve 
amar a Deus so bre to das as co i sas.

Mas ins pi rar o amor de Deus e es que cer o dos ho mens é cri ar 
mís ti cos, isto é, se res inú te is ou pe ri go sos, como ins pi rar o dos ho mens
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e es que cer o de Deus se ria en si nar vir tu des in com ple tas. Os ho mens
fica ri am sem alen to e sem for ças no meio dos obs tá cu los e re ve zes que
cada um tem de com ba ter.

Assim ain da o amor de Deus, pri me i ro de ver do ho mem para
com o seu Cri a dor, nos for ne ce a base da mo ral no prin cí pio – “amai ao 
pró xi mo como a vós mes mos”.

Ora, para in cu tir es tes prin cí pi os nos me ni nos o pro fes sor
não pre ci sa re cor rer nem a sis te ma nem a dog mas. Cris to o en si nou só
pelo exem plo.

Por tan to, pos so di zer que en tre as ver da des mo ra is re li gi o sas
di re ta men te per ce bi das pelo es pí ri to sem o au xí lio da re ve la ção acha-se
inques ti o na vel men te o du plo pre ce i to do Evan ge lho – “Amai a Deus sobre 
to das as coi sas e ao pró xi mo como a vós mes mos”.

Que gire, pois, nes te eixo o en si no se cu lar, e ne nhu ma in va são 
so fre rá o do mí nio re li gi o so.2

Con se guin te men te o que se pode exi gir do pro fes sor é que,
além de ser ver sa do nos di ver sos ra mos do en si no, seja ho mem de bons
cos tu mes, sa i ba mo ral, e te nha ca pa ci da de para en si ná-la aos seus dis cí -
pu los.

Ten do ele es tas ha bi li ta ções pre en che rá ca bal men te o seu dever,
e será mes mo mais útil que o mes tre me ti do a sar ce do te.

A mo ral fun da da na na tu re za hu ma na, na exis tên cia de Deus
e nas vir tu des so ci ais e do més ti cas, que le vam o ho mem a amar o tra balho,
a hon ra, a fa mí lia, a li ber da de, o pró xi mo e a pá tria, é uma base que serve
para to das as re li giões.

Adqui ri da ela, tor ne-se o me ni no o que qui ser – ju deu, ca tólico
ou pro tes tan te –, será sem pre bom em to dos os seus es ta dos. O que não 
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será bom em ne nhum es ta do é o dis cí pu lo do per ver ti do, ou da que le
que de põe suas cren ças ao ace no das van ta gens, que ca de i ra pú bli ca lhe
ofe re ce.

V

Se o Esta do deve de i xar aos pa dres o que é dos pa dres, qual a 
re gra a es ta be le cer-se quan to ao en si no re li gi o so?

Enquan to ti ver mos re li gião ofi ci al te nham os pá ro cos obriga ção 
de dou tri nar3 os me ni nos em clas ses se pa ra das, fi can do a cada pai a
facul da de de man dar seus fi lhos para es sas ou para as es co las de qual -
quer ou tra re li gião.

De po is que se abo lir a re li gião do Esta do, fun de este as es co las 
do mi ni ca is que fo rem ne ces sá ri as, à vis ta de re pre sen ta ção dos in te res sa dos 
e do nú me ro de me ni nos que cada se i ta ti ver em ida de es co lar.

A par des tas es co las, que são da obri ga ção da so ci e da de, está
en ten di do que exis tem ou po dem exis tir ou tras par ti cu la res.

Pa re ce rá es tra nho que eu ne gue ao Esta do o di re i to de dar o
ensino re li gi o so nas es co las pú bli cas, e re co nhe ça nele obri ga ção de fundar
es co las re li gi o sas.

Mas na ver da de não há mo ti vo para ne nhu ma es tra nhe za.
A gran de ques tão da es co la se cu lar é a li ber da de re li gi o sa e a

in fluên cia do pro fes sor ci vil para en si nar re li gião. 
Estes in co nveni en tes não se dão nas es co las re li gi o sas que

pro po nho.
Elas de pen dem de re pre sen ta ção, e esta só terá lu gar quan do

os in te res sa dos na aber tu ra de uma es co la do mi ni cal não pu de rem fa zer
as res pec ti vas des pe sas.

Uma co i sa é man dar o Esta do que em to das as es co las se
ensi ne a mes ma re li gião, que i ram ou não os pais dos me ni nos, e ou tra é
abrir es co las de di ver sas re li giões para cada um pro cu rar a que qui ser.

No pri me i ro caso o Esta do ex ce de o seu po der, vis to que a
nin guém se pode im por esta ou aque la re li gião. No se gun do con ser va-se 
den tro da es fe ra das suas atri bu i ções.
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Mis são do Esta do é sem pre, e em toda a par te, vi gi ar a li ber -
dade e fa zer o que ela não pode ten tar. A ins tru ção re li gi o sa é um ensino
como qual quer ou tro, lu cra ti vo já para o in di ví duo e a fa mí lia, já para a
soci e da de e o Esta do. Por tan to, se a li ber da de nada pode fa zer pelo ensino
re li gi o so, deve o Esta do fo men tá-lo tan to quan to seja pre ci so.

VI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Não acre di te is pio le i tor.
A li ber da de, dis se M. La bou la ye, se ilu de in fun da das es pe ran ças,

dis si pa exa ge ra dos te mo res. Aque les que a com ba tem na sua ori gem ha bi -
tu am-se a vê-la de per to, e or di na ri a men te não são os úl ti mos a fa zer uso
dela.

O que, sim, há de ine vi ta vel men te su ce der é fu gi rem o cons tran -
gi men to, a hi po cri sia e as ame a ças das por tas da igre ja e esta fi car com ple -
ta men te li vre. Os di re to res do es pí ri to se rão pro cu ra dos como qua is quer
ou tros pro fis si o na is: como o ad vo ga do e o mé di co por exem plo.

Cada um es co lhe rá den tre to dos aque le que mais dig no lhe pa re -
cer pela san ti da de de sua vida e pu re za de suas cren ças.

Mas isso em vez de ma tar a re li gião nem só lhe dará for ça e vida, 
como fará dela essa idéia su bli me, que se ad mi ra no evan ge lho e des gra da -
ça da men te não se en con tra nas prá ti cas atu a is.

A pro va é o que se dá nos Esta dos Uni dos, no alto Ca na dá, e na 
Ho lan da. Aí a re li gião é com ple ta men te li vre. Aí as es co las pú bli cas não são 
confe ssi o na is. O en si no re li gi o so é in ter di to aos pro fes so res, e os mi nis tros
dos cul tos só em clas ses se pa ra das o po dem dar. Não obs tan te a es co la em
qual quer des ses pa í ses é pro fun da men te re li gi o sa, nun ca per de oca sião de
in fun dir nas al mas dos me ni nos a idéia de Deus e o sen ti men to do de ver.
Pelo que tal vez em ne nhu ma ou tra par te do mun do se veja a re li gião exer -
cer mais ci vi li za do ra in fluên cia na vida dos ho mens, tão for te men te está
ela en ra i za da em seu ser!
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VII

Nas pa la vras “se cu la ri za ção do en si no” ain da se com pre en de
uma co i sa, que eu não devo omi tir.

Pro cu ra o cle ro na Cor te e em qua se to das as pro vín ci as apo -
de rar-se da ins tru ção pú bli ca para, en vol ta com o en si no pro fa no, dar à
mo ci da de o en si no re li gi o so, que con vém às as pi ra ções da cú ria ro ma na. 

A cú ria ro ma na, sa be-se, tem con de na do como he re si as o
casa men to ci vil, a in de pen dên cia do po der tem po ral, a li ber da de do pen sa men to, da
impren sa, da pa la vra, em suma, to das as li ber da des, que são ca ras ao mundo 
mo der no.

E os es for ços que o cle ro faz no in tu i to de con ven cer es sas
he re si as não de i xam de ter pro ba bi li da de de al gum su ces so. A cru za da
tem por che fes os bis pos, por au xi li a res mu i tos ho mens al ta men te co lo -
ca dos, e por agen tes je su í tas ex pres sa men te im por ta dos para o fim pro -
pos to.

É esta uma ten dên cia que a nos sa ci vi li za ção mu i to im por ta
com ba ter e des tru ir.

Seu alvo é mu i to di ver so da que le que nós ou tros mi ra mos.
Nós de ve mos tra ba lhar para que o país te nha ho mens e cidadãos, 

cren tes es cla re ci dos, to le ran tes e cor da tos.
Eles, os je su í tas, de mãos da das com a mo nar quia, que pre ci sa 

de sol da dos e ser vos, que rem fa zer ca ro las e mon ges, su pers ti ci o sos e
fa ná ti cos.

Nós de se ja mos que a pá tria apro ve i te to dos os ta len tos que
po dem hon rá-la ou servi-la por meio da eman ci pa ção da ra zão e da
cons ciên cia.

Eles, os eter nos ini mi gos da ra zão e da ciên cia, os per se gui dores
de La me na is e de Lu te ro, os al go zes de J. Huss, de Ga li leu e de Ve za le,
pro cu ram en tor pe cer es sas fa cul da des por meio de dou tri nas ul tra mon -
ta nas, ou for ce jam por afun dá-las num oce a no de er ros e ca lú nias,
supers ti ções e ter ro res.

Nós que re mos a in de pen dên cia da alma ao lado da in de pen -
dên cia do cor po.
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Eles, não ten do po di do evi tar a eman ci pa ção do cor po, desejam
que a hu ma ni da de, le tár gi ca e muda, fi que eter na men te pre sa à ro cha
imó vel e ári da da fé, e nes se in tu i to em pre ga ri am o fer ro e o fogo se o
Esta do de hoje, como o de ou tro ra, jus ti fi cas se os tor men tos da Igre ja.

Dá-se pre ci sa men te com o Bra sil o que um dis tin to au tor dis -
se há pou co da Fran ça:

“Esta ig no rân cia que en lan gues ce o povo, esta mi sé ria a que
que re mos ar ran cá-lo, não pode de sa pa re cer se de i xar mos, como até
ago ra por cul pá vel in di fe ren ça te mos fe i to, a me ta de da ge ra ção que nos 
há de subs ti tu ir, be ber nos se mi ná ri os e nas es co las con gre ga nis tas os
prin cí pi os das en cí cli cas e dos Sil la bus, nu trin do-se as sim do es pí ri to do
ul tra mon ta nis mo, des se es pí ri to, le pra do mun do, que Deus, no di zer de
Pas qui er, pa re ce con ser var en tre nós para a des gra ça da Fran ça, des se
es pí ri to fa na do, re pu di a do, re pe li do pe los ho mens, que não só a Fran ça,
mas to dos os pa í ses con tam como ilus tra dos e ho nes tos, des se es pí ri to,
que aba te, en ve ne na, des se ca tudo que toca, e que hoje, como no tem po 
em que Pas cal o mar ca va com o fer ro ver me lho das suas Pro vín ci as, solapa e 
mina as ba ses da nos sa or dem so ci al e po lí ti ca, de tur pa e vi cia as ori gens 
do nos so di re i to pú bli co, hoje como sem pre cor rom pe e des na tu ra o
que não pode ven cer, ca lu nia o que lhe re sis te ou pro cu ra des mascará-lo, e
de po is de ter cor rom pi do, des na tu ra do, fal se a do, ar ru i na do prin cí pi os e
ins ti tu i ções, em sua es sên cia como em sua apli ca ção, ho mens e co i sas,
em sua con du ta como em seus fins e seus atos, tem a im pu dên cia de
nos cha mar e pro cla mar maus e per ni ci o sos, fu nes tos, re vo lu ci o ná ri os,
que sei mais?!”

Fos se a ten dên cia, con tra a qual pre vi no o país, à ex pres são
de um pen sa men to sem fim re ser va do, não es ta ria me nos no meu de ver
o con de ná-la.

Só por que o pro fes sor não deve en si nar re li gião, não con vém
que o cle ro en si ne se não o que é de sua com pe tên cia, e quan do ex pres -
sa men te pro cu ra do para isso.

Quem diz cle ro di ri gin do a in fân cia, ou en si nan do-lhe o que
não é das suas atri bu i ções, diz cle ro exer cen do in fluên cia ou fa zen do
insi nu a ções em fa vor da sua re li gião.
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Sem dú vi da por es tas ra zões na Su é cia, e em mu i tos dos Estados 
da União Ame ri ca na, te mem-se tan to as vi o lên ci as do cle ro que ele não
pode se quer to mar par te nos con se lhos di re to res da ins tru ção pú bli ca.

Dir-me-ão que as es co las do cle ro são, como to das as ou tras,
ob je to de es co lha dos pais de fa mí lia.

Cer ta men te eu nada pos so opor à es co la do cle ro quan do ela
é pro cu ra da para o en si no re li gi o so. Cada um está no seu di re i to con fian -
do-lhe ou não a edu ca ção de seus fi lhos. Mas o mes mo não su ce de no
que toca ao en si no pro fa no.

Tem-se pro va do, e ele mes mo não nega, pois faz dis so uma
ques tão do seu mé ri to, que o cle ro não pro pa ga ciên cia ou co nhe ci mento
al gum do modo que con vém ao sé cu lo mas às suas imo bi li za do ras idéias.

Ora, sen do as sim de fi ci en te o en si no do cle ro, como pode um 
pai con fi ar-lhe a ins tru ção de seus fi lhos? Aca so tem o pai o di re i to de
fa zer en si nar seu fi lho por quem lhe en si na rá uma fal sa ou gra du a da
ciên cia?

Fa zen do es tas re fle xões não é meu fim sus ten tar que se ne gue 
ao cle ro a li ber da de do en si no. A to le rân cia que ele não te ria para comigo,
te nho eu para com ele.

O que pre ten do é sim ples men te no tar que, sal vas pou cas
exceções, de clé ri gos ain da es cla re ci dos não se pode ra zo a vel men te esperar, 
na pro pa ga ção de ciên cia al gu ma, o gran de de sen vol vi men to que deseja -
mos para a ra zão e as fa cul da des in te lec tu a is do ho mem. E da qui
dedu zir a con clu são de que todo o pai deve evi tar o en si no cle ri cal.

Seja ele afe to aos prin cí pi os ul tra mon ta nos, o jus pa ter no não
o au to ri za a dar a seus fi lhos uma ins tru ção fra des ca. A ver da de, como
diz La Ro che fou ca uld, não faz ao mun do tan to bem quan to suas apa -
rên ci as fa zem mal.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Qu in to

DA CO-EDUCAÇÃO DOS SEXOS

ro po nho a co-educação dos se xos.
Mas oh! ain da não ex pen di as ra zões da mi nha pro pos ta, e já

me pa re ce ou vir o pre con ce i to bra dar con tra ela.
“Que pe ri go!... Esco la de me ni nos e me ni nas! Para que ser ve

isso? Para se ama rem an tes do tem po? Para per tur bar-lhes a in te li gên cia
pelo amor tem po rão? Para fa zer do pro fes sor um S. Gon ça lo e da es co la 
um foco de per ver são e imo ra li da des?”

Com efe i to para os nos sos cos tu mes e a nos sa tra di ção sen do 
na tu ral que tudo sir va à imo ra li da de, nin guém deve es tra nhar que a rotina
lan ce mão des se ar gu men to con tra a idéia que pre ten do es ta be le cer.

Mas nem por isso de i xa rei de afir mar que ela é boa e que es ses
cos tu mes e essa tra di ção, que tão mal a re ce bem, é que de vem ser pros -
cri tos como imo ra is.

II

A que rer o Esta do re for mar com ple ta e efi caz men te o en si no 
pú bli co deve abo lir a dis tin ção de es co las para me ni nos e es co las para
me ni nas, ou es ta be le cer só es co las de fre qüen ta ção co mum.
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Acon se lham isso in con tes tá ve is ra zões de eco no mia de mo ral
e de po lí ti ca.

Diz a eco no mia – tal po vo a ção só tem 60 me ni nos em ida de
es co lar. Mas como é o sexo e não o nú me ro que os se pa ra, vão eles
re ce ber ins tru ção em duas es co las, quan do uma só para to dos se ria
bas tan te.

A mo ral – A co-educação dos se xos lon ge de ser um mal é
um bem. Bas ta di zer-se que ela é o me lhor es tí mu lo que se co nhe ce,
quer para o adi an ta men to quer para a boa con du ta dos alu nos. As
me ni nas pro cu ram sem pre mos trar-se su pe ri o res aos me ni nos e vi ce-versa. 
Ao mes mo tem po os cos tu mes de uns e ou tros se con ser vam pu ros e
isen tos da que la ma lí cia, que pro duz a se pa ra ção dos se xos, ou a idéia de
que a sua apro xi ma ção é um pe ri go mis te ri o so e ine vi tá vel.

Além do que tem-se ob ser va do que, edu can do-se jun tos, os
me ni nos tor nam-se mais aten ci o sos e po li dos, e as me ni nas não só alar -
gam o cír cu lo das suas idéi as, mas apren dem a co nhe cer os ho mens, e
para logo se acos tu mam com aqui lo que se pa ra das só mais tar de e às vezes 
cus to sa men te apren dem.

A po lí ti ca – Se as sim é tam bém eu te nho in te res se na idéia.
Ela ten de a fa ci li tar o meu tra ba lho, tor nan do a ins tru ção mais ge ral e os 
cos tu mes mais ami gá ve is e mais do ces.

Na ver da de es ses be ne fí ci os são des co nhe ci dos onde os homens 
se edu cam lon ge das mu lhe res.

As des pe sas são du plas e os re sul ta dos não sa tis fa zem.
So bre ser longo, o apren di za do não de sen vol ve nem o me ni no

nem a me ni na como fora para de se jar.
O me ni no sem pre tem cer ta ru de za. A me ni na nun ca de i xa de 

olhar com a pre ven ção que me re ce um ini mi go ma tre i ro e ca paz de
apro ve i tar to das as oca siões.

É por isso que, quan do cres ci dos se en con tram, ou se repelem
brus ca men te, ou se amam com vi o lên cia.

Ambos es tes ex tre mos são para evi tar-se.
Com a re pul sa per de a so ci e da de e os bons cos tu mes.
Com o amor in con si de ra do e vi o len to per dem a ra zão, a

famí lia e os própri os aman tes. Li gam-se eles hoje e ama nhã, o de mô nio
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da sa ci e da de os en joa e abor re ce. Nes se es ta do as co isas, ade us paz, ade -
us fi lhos, ade us fa mí lia. A onda da in di fe ren ça pas sa por so bre tudo, e
só de i xa após si ca la mi da des de todo gê ne ro.

III

A co-edu ca ção dos se xos é idéia re ce bi da nos Esta dos Uni dos,
na Su í ça e nou tros pa í ses. A mes ma Fran ça, onde gran des ta len tos se pro -
nun ci am con tra as es co las de fre qüen ta ção co mum, tem-nas em tal quan ti -
da de que a es ta tís ti ca enu me ra 17.683.

Entre nós tam bém a ins ti tu i ção não é des co nhe ci da. Em São
Pa u lo fun dou uma es co la des se gê ne ro o pas tor G. W. Cham ber la in. No
Pi a uí há uma de vi da ao Sr. Davi Mo re i ra Cal das. Aqui, na Cor te, em
Ser gi pe, no Ce a rá, no Pa ra ná, no Rio de Ja ne i ro, em qua se to das as pro vín -
ci as, há es ta be le ci men tos par ti cu la res que re ce bem alu nos de um e ou tro
sexo, sem que seus di re to res se ar re pen dam, an tes fol guem de fazê-lo. O
que acon te ce é que, por li mi tar-se aos me ni nos de ten ra ida de, a prá ti ca não 
tem to ma do cor po, nem che gou ain da a in va dir as es co las pú bli cas. De to -
das as es co las pú bli cas tal vez não se con tem 20, onde o en si no seja
co mum. Eu ape nas sei que a Ba hia e o Pará re sol ve ram ad mi tir a idéia
como en sa io, mas cer ca da de mu i tas ca u te las.

Por que as sim su ce de? Por que as ob je ções, com que em Fran ça
se tem com ba ti do a co-edu ca ção dos se xos, ain da fa zem eco en tre nós, não 
obs tan te a sua vi sí vel im pro ce dên cia. O le i tor per mi ti rá que eu dê li ge i ra
res pos ta a es sas ob je ções.

IV

Lou va is tan to a co-edu ca ção dos se xos por ca u sa do es tí mu lo e
so ci a bi li da de dos me ni nos. Entre tan to a es co la co mum pode fa zer com que 
eles se amem an tes do tem po!

Esta afir ma ção é toda gra tu i ta.1 Me ni nos de ten ra ida de, que são 
cri a dos sem pre ven ção con tra a ma lí cia, e es tu dam sob a vi gi lân cia de ze lo -
sos pro fes so res, não po dem se quer ter a idéia do amor. Pode a sim pa tia
exis tir en tre al guns, e ligá-los por be né vo las re la ções, mas isso não pro duz
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ne nhum efe i to per ni ci o so. Afe tos ino cen tes, qua se fra ter na is, que mal po -
dem fa zer? Apa re ça de po is o amor: quan do ele se ma ni fes tar tor -
ná-lo-ão mais apre ciá vel, mais du ra dou ro, e mais pu ras a cas ti da de e a
re fle xão que o acom pa nham. O pe río do da ino cên cia pro lon ga-se tan to
que quan do de sa pa re ce de i xa em seu lu gar, para subs ti tuí-lo, o exer cí cio
de uma ra zão es cla re ci da e pru den te.

A es co la co mum – ob je tam ain da – equi pa ra o ho mem à mu lher 
no que diz res pe i to ao en si no. Ora não é cer to que a edu ca ção da mu lher
não pre ci sa ser tão ex ten sa como a do ho mem? Que há co i sas que só as
mu lhe res pre ci sam apren der e vice-ver sa?

É cer to sim que al guns co nhe ci men tos são ne ces sá ri os à mu lher
e dis pen sá ve is ao ho mem. O ho mem por exem plo não pre ci sa apren der a
bor dar e coser.

Mas não é ver da de que a mu lher pos sa dis pen sar os co nhe ci -
men tos que se exi gem no ho mem. Até acho que a edu ca ção da mu lher é
mais di fí cil que a do ho mem. Está en ten di do que falo da edu ca ção, que se
pode cha mar co mum.

Ela deve apren der tan to o que é pró prio do seu sexo como o
que é pró prio do ho mem. A mu lher pre ci sa sa ber ler, es cre ver e con tar,
por que tem fun ções a exer cer, que não pres cin dem des ses co nhe ci men tos.
É, pois, o mes mo prin cí pio dos es tu dos.

Quer o le i tor ver como é tam bém o res to?
A mu lher tem um cor po a de sen vol ver. Daí a ne ces si da de de

acom pa nhar o ho mem na edu ca ção, que se cha ma fí si ca.
Tem fi lhos a cri ar e edu car, pa tri mô nio a ze lar e con ser var, de ve -

res di ver sos a cum prir. Daí a ne ces si da de da mo ral, da re li gião, da hi gi e ne,
da Fi si o lo gia, da His tó ria Na tu ral, da Eco no mia e dos mais co nhe ci men tos
ne ces sá ri os ao ho mem.

Con ti nue, pois, a mu lher a apren der só o que até hoje se lhe tem 
en si na do, e nun ca ela po de rá ser o que lhe cum pre em re la ção à fa mí lia e à
so ci e da de.

Por este lado vê-se que, pre ci san do a mu lher da mes ma edu -
ca ção de que pre ci sa o ho mem, nada obs ta a que um e ou tro apren dam
jun ta men te.
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Mas ain da se per gun ta: “O que só da mu lher é pró prio onde
ela apren de rá? Na mes ma casa em que apren der as ou tras co i sas. Para o
que deve ha ver em cada es co la uma pro fes so ra des ses co nhe ci men tos,
for man do clas se à par te, em hora con ve ni en te men te de ter mi na da.

– Assim tor nar-se-á mais pe no so o es tu do da mu lher!
– Se as sim é, que i xe-se ela da sua sor te ou acar re te as con se -

qüên ci as do im por tan te pa pel que a na tu re za lhe des ti nou.
Mas a ver da de é que a me ni na pode ser ali vi a da de uma par te

do seu peso, re gu lan do-se con ve ni en te men te as ho ras dos seus es tu dos,
man dan do-se que os pro fes so res ou çam suas li ções em pri me i ro lu gar,
ou to man do-se qua is quer ou tras me di das ten den tes àque le fim.

Além do que, a edu ca ção da mu lher pela for ma que de se jo só
cus ta rá mais na pri me i ra ge ra ção.

De po is que o ge ral das mães a ti ver re ce bi do, quan do as
meni nas en tra rem para a es co la já sa be rão em par te o que aí vão aprender.

Nas es co las co muns, per gun ta rá o le i tor, de que sexo deve ser 
o mes tre?

Ho mem ou mu lher, res pon do, aque le dos can di da tos que o
con cur so mos trar mais ha bi li ta do.

Ne nhum mal vem de que ho mens en si nem me ni nas e mu lheres
en si nem me ni nos. Ao me nos as sim su ce de nos Esta dos Uni dos. Para as
fun ções de pro fes sor os ame ri ca nos não co nhe cem se xos. Até há no
pro fes so ra do mais mu lhe res do que ho mens. Em ge ral en tre 100 es co las 
70 são re gi das por pro fes so res. E como o país cada vez mais se con vence
de que o sexo fra co deve re ce ber a mes ma edu ca ção do for te, e que a
infân cia per ten ce às mu lhe res, é pos sí vel que elas aca bem por ex pe lir os
ho mens das es co las pri má ri as.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Sex to

DO PLANO E LIMITES DO ENSINO

 en si no pú bli co en tre nós não as sen ta nas ba ses que
devia ter, não falo só do pri má rio, mas tam bém do se cun dá rio e su -
pe ri or.

De um lado o en si no se cun dá rio cha ma a si uma par te das
ma té ri as do pri má rio e nem por isso é mais com ple to que este. Con sis -
tin do qua se ex clu si va men te em hu ma ni da de, o en si no se cun dá rio está
lon ge de ofe re cer aos man ce bos que o se guem os co nhe ci men tos que
eles de i xa ram de re ce ber na es co la pri má ria.

De ou tro lado tem-se en ten di do que o en si no pri má rio re -
presenta ape nas a cha ve do se cun dá rio e su pe ri or, quan do isso não é
confor me a ver da de.

A ver da de, cre io eu, é esta, a ins tru ção pri má ria, como indis pen -
sá vel ao ge ral dos ho mens, que não po dem pas sar sem cer tos co nhe ci -
men tos ci en tí fi cos, deve ser a mi ni a tu ra do en si no su pe ri or. A se cun dá -
ria, vis to não ter uti li da de ge ral, ou só ser vir para fins es pe ci a is, é que
bem pode ser con si de ra da ves tí bu lo, cha ve ou por ta de ou tros es tu dos.
Qu e ro di zer: sen do ci en tí fi ca a es co la pri má ria, a se cun dá ria ou não
exis te ou exis te li mi ta da ao en si no clás si co, ser vin do uni ca men te para
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quem sai do cur so de pri me i ras le tras e de se ja pe ne trar no do mí nio do
es tu do pu ra men te li te rá rio.

Da inob ser vân cia des tes prin cí pi os não nos têm vin do pou -
cos ma les.

Nada ten do de ci en tí fi co o en si no pri má rio, o que sabe
quem per cor re o seu es tá dio é ape nas ler, es cre ver e con tar me di o cre -
men te.

Ora, es tes co nhe ci men tos para que ha bi li tam o ho mem? Para
os ofí ci os mais vul ga res; al fa i a te ou sa pa te i ro por exem plo.

Aque le, pois, que quer ser al gu ma co i sa mais que al fa i a te ou
sa pa te i ro, na tu ral men te re cor re ao en si no se cun dá rio.

Mas este en si no, por ser qua se todo clás si co, tam bém não
ha bi li ta para ne nhu ma pro fis são. Te mos por tan to que o man ce bo o
come ça e aca ba sem ver abrir-se-lhe o ho ri zon te que de se ja va. Não tenha
ele me i os de pas sar ao en si no su pe ri or, e em vão la men ta rá o tem po,
que o seu re cur so lhe fez per der no es tu do do la tim, do in glês, do alemão, 
da fi lo so fia, da re tó ri ca e dos clás si cos... que ren do, mas não po den do
tro car es ses es tu dos por ou tros com pa ra ti va men te me no res, mas de
ma i or uti li da de.

Su po nha-se que o man ce bo pode cur sar o en si no su pe ri or.
Re a li za rá nele os seus de se jos? Nem sem pre. O en si no su pe ri or lhe diz:
“Hás de ser pa dre ou mé di co, ofi ci al de ma ri nha ou le gis ta, en ge nhe i ro
mi li tar ou ci vil.”

Se ele por vo ca ção ou por ou tro mo ti vo não quer ne nhu ma
de ssas pro fis sões, fica em ba ra ça do na es co lha e con tra ri a do nas vis tas
que tem.

Da qui o gran de nú me ro da clas se dos le gis tas e dos mé di cos.
Dos le gis tas prin ci pal men te por ser mais bri lhan te, mais fá cil e mais útil
a sua car re i ra.

E da qui as acu sa ções que se têm fe i to a esta clas se de exer cer
mo no pó lio na so ci e da de. Acu sa ções até cer to pon to bem fun da das, mas 
que têm sido im po ten tes para lhe ti rar a sim pa tia pú bli ca. To dos sa bem
que se ela exer ce pre do mí nio na so ci e da de não é por que o te nha
procura do ou pre pa ra do, mas por que o cri a ram duas cir cuns tân ci as
alhe i as à sua von ta de. Uma, a ex ce lên cia da sua ins tru ção, por cer to a
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mais pró pria para di ri gir os ne gó ci os da so ci e da de. Ou tra, o abando no
a que tem con de na do as ou tras pro fis sões o nos so in su fi ci en te pla no
de en si no.

Ain da há um mal que ema na da mes ma fon te. É a ne nhu ma
in fluên cia, que aque las pro fis sões, sal vo ape nas a en ge nha ria, po dem
exer cer na in dús tria e na ri que za da so ci e da de.

Sa i bam o que sou be rem os mé di cos, os le gis tas, os pa dres e
os ofi ci a is de ma ri nha, sua ciên cia será sem pre im po ten te para pro du zir
aque le efe i to.

Por quê? Por que só as ciên ci as que for mam o na tu ra lis ta, o
agri cul tor, o ne go ci an te, o me câ ni co, o fí si co e o quí mi co in flu em di re -
ta men te no pro gres so da so ci e da de. Sem elas ne nhum país tem re cur -
sos, fa ci li da des e cô mo dos, ne nhu ma na ção tem vida pró pria e in de pen -
den te das ou tras. Elas é que es pa lham co nhe ci men tos po si ti vos, que
prepa ram os ma nu fa tu re i ros e os che fes de ofi ci nas e fá bri cas, que
fomen tam a in dús tria dos po vos, que os en si nam a ma ni pu lar os seus
pro du tos e de sen vol ver os ger mens da sua ri que za.

Não se co li ja da qui que eu de ses ti mo os es tu dos clás si cos e 
te nho em pou co aque les que re pre sen tam o nos so pe que no mun do
ci en tí fi co.

To dos es ses es tu dos têm a meus olhos um va lor igual ao
da que les que re cla mo.

Não po de ría mos dis pen sar nem os le gis tas, nem os mé di cos,
nem os ofi ci a is de ma ri nha, nem os pa dres.

Digo mes mo com al guns au to res que sem o es tu do das
huma ni da des e das le tras a ci vi li za ção se ria in com ple ta, e a exis tên cia
não te ria po e sia nem en can to al gum.

A li te ra tu ra, como as be las-ar tes, atua po de ro sa men te no gênio,
nos cos tu mes e na fe li ci da de dos po vos.

Não há em nós um sen ti men to ou uma opi nião que elas não
com ba tam ou for ti fi quem, não es cla re çam ou per ver tam.

Sem elas o ide al não es ta ria no es pí ri to do ho mem, como sem 
Deus o in fi ni to não es ta ria na na tu re za.
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Por elas é que vi vem as nos sas mais no bres fa cul da des, como
é nes sas fa cul da des que as vir tu des se ins pi ram, as gran des idéi as se
formam, as pa i xões se cu ram e os in for tú ni os se con so lam.

Su pri mi-as do seio de um povo, e elas re a pa re ce rão no dia
se guin te para se vin gar dos seus per se gui do res, os ten tan do mais vivo e
mais bri lhan te o seu po der cri a dor.

Mas nem por que as sim falo pos so ne gar que, para tais
estudos pro du zi rem bons re sul ta dos e não de ge ne ra rem em ma les, é
pre ciso que cada um es te ja den tro da sua es fe ra, sa tis fa zen do a res pec -
ti va or dem de ne ces si da des, e to dos equi li bra dos con cor ram para o
bem so ci al.

O que isto quer di zer não há quem des co nhe ça.
Sem dú vi da são ne ces sá ri os os co nhe ci men tos que pro pa gamos. 

Eles não de i xam exer cer boa in fluên cia nos des ti nos do povo. Mas do
modo por que o fa ze mos duas coi sas são igual men te cer tas. É a pri meira
que tal in fluên cia ain da está por to mar as pro por ções que de ve ra, por
não cor rer de par com a de ou tros es tu dos que ne nhum país pode dis -
pen sar. É a se gun da que isso não su ce de rá en quan to o povo não ti ver
feito al guns pas sos na car re i ra da in dús tria e ad qui ri do um so frí vel fundo
de bem-estar ma te ri al.

Pode o que digo dar lu gar al gu ma dú vi da. Mas a re fle xão logo 
mos tra rá que es tou com a ver da de. E para que ela mais se pa ten te ie vou
au to ri zar as mi nhas pa la vras com uma va li o sa opi nião. É esta de Lamê e 
Cla pey ron, au to res que es cre ve ram so bre o en si no da Fran ça no tem po
em que a sua si tu a ção era igual à nos sa.

“A fal ta de edu ca ção pro fis si o nal no man ce bo que de i xa o
co lé gio e a len ti dão dos es tu dos exi gi dos para o pe que no nú me ro de
car re i ras que se lhe ofe re cem, às ve zes tal que ele che ga à ma i o ri da de
sem ter um es ta do, in flu em mais do que se su põe nos cos tu mes e na
pros pe ri da de do país. A im pa ciên cia e a ati vi da de do es pí ri to na ida de
das pa i xões po dem im pe lir o nome a gran des co i sas quan do ele tem o
po der de obrar. Mas se a sua ener gia é que bran ta da pe los obs tá cu los
que apre sen ta uma pro fis são com pli ca da ou de apren di za do lon go e
di fí cil, é raro que ela não de sa pa re ça, sen do subs ti tu í da pelo desâni mo ou
pelo jogo, pela oci o si da de ou pe las aven tu ras das es pe cu la ções de todo 
o gê ne ro.”
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II

Nos in con ve ni en tes ex pos tos é in tu i ti vo que só se rão re mo vi -
dos:

1º For man do-se a ins tru ção ge ral com um en si no útil para to -
dos que sim pli fi que e di mi nua quan to for pos sí vel a ins tru ção par ti cu lar -
men te ne ces sá ria a cada pro fis são.

2º Au men tan do-se o nú me ro das car re i ras ofe re ci das aos man -
ce bos, que as pi ram às pro fis sões su pe ri o res, e as sim di mi nu in do-se os
em ba ra ços que com pri mem o vôo dos seus ta len tos.

3º Dis pon do-se tudo para que ao che gar à ma i o ri da de pos sa
cada man ce bo ter o seu lu gar na hi e rar quia so ci al, e ver ante si a pers pec -
ti va do fu tu ro a que lhe de rem di re i to o seu ta len to, os seus es tu dos e o
seu amor ao tra ba lho.

A con se cu ção des tes fins de pen de mu i to do en si no in fe ri or. O
cur so do su pe ri or ou pro fis si o nal não po de rá ser bre ve se o in fe ri or não
lhe der alu nos já se nho res de só li da ins tru ção.

Assim, de i xan do para o lu gar com pe ten te o que te nho a di zer
so bre as es co las su pe ri o res, ve ja mos ago ra que pla no se deve dar ao en si -
no in fe ri or, ou que co nhe ci men tos de vem cons ti tu ir a ins tru ção que o
Esta do pode tor nar obri ga tó ria e co mum.

III

Com pre en de-se que o Esta do não pode que rer for mar um
povo de sá bi os.

Um povo de sá bi os!... Eu não digo que isso se ria um pre ju í zo
como a al gu mas pes so as tem pa re ci do. O que me pa re ce fora de dú vi da
é que se ria uma qui me ra.

Nos pró pri os pa í ses onde se pro fes sam to dos os ra mos de
co nhe ci men tos, não se con tam os sá bi os às dú zi as, nem se tem con se -
gui do se não que seja mu i to ge ral a ins tru ção dita co mum, ou ab so lu ta -
men te in dis pen sá vel a to dos os ho mens.

Nos Esta dos Uni dos por exem plo o en si no, diz M. Hip pe au,
não tem la cu na nem so lu ção de con ti nu i da de, ou está or ga ni za do de
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modo que cada ramo su pe ri or é a con ti nu a ção do que ime di a ta men te
lhe pre ce de.

Aí se con ci li am per fe i ta men te os prin cí pi os da igual da de e a
lei da pro gres são. Para to dos os ci da dãos há um só es tá dio ci en tí fi co ou
li te rá rio. O pon to de par ti da, como o de che ga da, é o mes mo para o rico 
e para o po bre. Entre tan to mu i tos in di ví du os, che gan do ao li mi te do
apren di za do ab so lu ta men te in dis pen sá vel, dão por con clu í da sua edu ca -
ção e de i xam a es co la.

Por que as sim su ce de? Por que a uns fal ta a ca pa ci da de para
irem adi an te, a ou tros não os im pe lem as ne ces si da des da pro fis são que
pre ten dem se guir.

Assim o que o Esta do pode e deve que rer é que a ne nhum
ho mem fal tem os co nhe ci men tos que to dos, sem dis tin ção de clas ses,
de vem ter a fim de co nhe cer a na tu re za e cum prir os seus de ve res para
con si go mes mo, os ou tros e a so ci e da de. Para que cada um co nhe ça o
mundo ex ter no, o in di ví duo e a so ci e da de, po de-se di zer em con ce i to mais claro e
mais sim ples.

Des te modo o que se tor na ne ces sá rio? Pri me i ra men te dar a
cada um a cha ve, que abre todo esse edi fí cio edu ca ti vo na le i tu ra e na escri -
ta ou no co nhe ci men to do idi o ma na ci o nal aper fe i ço a do pela ca li gra fia
e pe los exer cí ci os de re da ção, re ci ta ção e de cla ma ção. Em se gun do lu gar 
en si nar-lhe as ma té ri as que po dem mos trar ao ho mem o que é o ho mem,
o mun do ex ter no e a so ci e da de.

Ora co nhe cen do-se:
o ho mem, pela mo ral e pela re li gião, pela fi si o lo gia e pela

higi e ne, pela gi nás ti ca e pelo can to;
o mun do ex ter no, pe las ma te má ti cas e pelo de se nho, pela

Astro no mia e pela Ge o gra fia, pela His tó ria Na tu ral e pela Eco no mia,
pela Fí si ca e pela Quí mi ca;

a so ci e da de, pe las leis da sua cons ti tu i ção e pe los seus princí pi os 
ne ces sá ri os;

é cla ro que para ter mos um com ple to sis te ma de edu ca ção
po pu lar de ve mos en si nar es sas ma té ri as a to dos os ci da dãos, se gun do a
sua im por tân cia, umas mais ou tras me nos pro fun da men te.
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Só as sim cada um se ha bi li ta rá para bem pre en cher o seu des ti no 
como par ti cu lar e como ci da dão. Só as sim a ins tru ção po de rá ni ve lar o rico
ao po bre, dar a to dos al gu mas idéi as co muns, le var a luz ao in te ri or das
pro vín ci as e ex tin guir a bar bá rie des sas mul ti dões, sim ples men te gui a das
pelo ins tin to, que pe dem à ter ra o ali men to e a ri que za da so ci e da de sem
go zar o me nor be ne fí cio da ci vi li za ção. Só as sim a so ci e da de po de rá sur -
pre en der os ta len tos e qui çá os gê ni os que por aí vi vem des co nhe ci dos ou
im pos si bi li ta dos de se ex pan dir ao bri lhan te sol da li te ra tu ra e das ciên ci as!
Só as sim li te ra tu ra e ciên ci as, ora cul ti va das por uma pe que nís si ma par te do 
povo, po de rão rom per os di ques dos seus es tre i tos li mi tes e en sa i ar e re a li -
zar os pro gres sos de que tan to ne ces si ta mos.

IV

Este pla no de en si no pro lon ga rá mu i to o apren di za do?
Não há tal. Nos Esta dos Uni dos é jus ta men te esta a ins tru ção co -
mum, e en tre tan to ela não re tém o alu no na es co la se não até os 16
anos.

Con ce do, po rém, que seja lon go. Ain da as sim digo que
deve ser pre fe ri do a qual quer ou tro. Aten da o le i tor às van ta gens que
ele ofe re ce, e verá se te nho ra zão.

Sa in do da es co la os alu nos, ho mens ou mu lhe res, que não
de se ja rem se guir al tos es tu dos ci en tí fi cos ou li te rá ri os, por isso que já 
pos su em uma só li da ins tru ção pro fis si o nal, po de rão ir logo exer cer
as pro fis sões que hou ve rem es co lhi do. Se al gum co nhe ci men to lhes
fal tar para elas fa cil men te o ad qui ri rão nas es co las es pe ci a is.

Esses mes mos alu nos que pre ten de rem se guir cur sos su pe -
ri o res, de li te ra tu ra ou ciên ci as, não pre ci sa rão fre qüen tar li ceu e ou -
tros es ta be le ci men tos idên ti cos. Eles sa i rão das es co las in fe ri o res
per fe i ta men te pre pa ra dos para os co me çar, po den do logo ma tri cu -
lar-se nos co lé gi os, fa cul da des ou uni ver si da des, onde os mes mos
cur sos se fa zem.

Na Amé ri ca, don de tra go o meu pla no, quem quer se ma -
tri cu lar nos co lé gi os, fa cul da des ou uni ver si da des pode até pres cin dir 
do es tu do das lín guas, ou es tu dá-las va ga ro sa men te du ran te o cur so
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em pre en di do, vis to que to dos os co nhe ci men tos se acham ex pli ca dos
na lín gua na ci o nal.

Esta úl ti ma van ta gem nós, por ora, não po de re mos co lher.
Mas daí ne nhum pre ju í zo vem ao pla no que opo nho.

Pas san do a ser ci en tí fi co o en si no pri má rio, os pre pa ra tó ri os
do en si no su pe ri or se rão uni ca men te as lín guas in dis pen sá ve is para cada 
cur so. As lín guas mes mo des de já bem po dem ser re du zi das à fran ce sa,
e para o fu tu ro até esta se dis pen sa rá!

Tam bém nós te re mos a fe li ci da de de ver to dos os co nhe ci -
men tos ex pli ca dos na lín gua que fa la mos. Tudo me in duz a crer que não 
se re mos os pá ri as da ci vi li za ção.

V

Do que fica ex pos to se de pre en de qual a di vi são que segun -
do os meus vo tos se de ve ria es ta be le cer no en si no pú bli co. To da via
jul go não de ver pas sar adi an te sem fa zer este re su mo das mi nhas
idéi as.

O en si no é di vi di do em dois ra mos – in fe ri or e su pe ri or – e
cada um des tes em duas par tes – uma ci en tí fi ca, ou tra li te rá ria.

Des te modo, o en si no in fe ri or, par ti lhan do quan to pos sí vel
com o su pe ri or o do mí nio ci en tí fi co, será o pró lo go des te, e tor na rá
in te i ra men te inú til a di vi são que ora se faz de es tu do pri má rio e se cun -
dá rio.

Inte i ra men te, note-se o sen ti do em que falo. Todo o en si no
se cun dá rio será dado na es co la in fe ri or.

A mes ma fi lo so fia, que pa re ce não es tar no res pec ti vo pro gra ma, 
faz par te do es tu do da mo ral, e é per fe i ta men te dis pen sá vel como pre pa -
ra tó rio. O le i tor sen sa to há de con vir nes ta ver da de. Para o le gis ta e o pa dre 
o me lhor cur so de Fi lo so fia é o di re i to na tu ral. Para o en ge nhe i ro e o
mé di co ou não é ne ces sá ria essa ciên cia, ou ela deve ser es tu da da na
es co la su pe ri or.

Qu an to à par te clás si ca, com pre en den do ela uni ca men te al gu -
mas das be las-ar tes e o es tu do das lín guas e le tras, es ta rá para os al tos cur -
sos de li te ra tu ra na mes ma ra zão de in fe ri or para su pe ri or. Em con se -
qüên cia do que será en si na do a par dos ou tros es tu dos in fe ri o res, mas
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em cur sos dis tin tos,1 e só quem as pi rar os res pec ti vos es tu dos su pe ri o res
ou pre ci sar de al gu ma lín gua es tra nha para pe ne trar no do mí nio de ciên -
ci as não ex pli ca das em por tu guês.
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1 De po is de es tar pron to este ca pí tu lo foi que me veio às mãos o es cri to do Sr. Dr.
Ta va res Bel fort so bre o Gi ná sio de Per nam bu co, no qual se pre ten de dar ao en si no 
se cun dá rio uma or ga ni za ção até hoje nova no país.
O ilus tre pro fes sor con cor da co mi go no modo por que apre cio os es tu dos clás si cos e 
ci en tí fi cos, mas nos sas opi niões de i xam de ser igua is logo que tra ta mos de apli cá-las.
Infe liz men te não pos so ace i tar a sua li ção. A di ver gên cia ver sa em pon to que re -
pu to ca pi tal.
S. Sª não se des pren de in te i ra men te dos es tu dos clás si cos para o fim de acon se -
lhar que o Esta do os pro por ci o ne só a quem de les ca re cer, o que é in dis pen sá vel
para se po der dar mais im por tân cia aos es tu dos ci en tí fi cos, sem fi car mu i to de mo -
ra da a edu ca ção dos me ni nos.
Daí vem que, acu mu lan do no seu pro gra ma es tu dos clás si cos e ci en tí fi cos, foi
obri ga do a or ga ni zar o Gi ná sio com um cur so de oito anos, todo se cun dá rio, in clu -
si ve o es tu do da lín gua pá tria, que co me ça pela aná li se gra ma ti cal e le i tu ra dos
clás si cos, quan do a es co la in fe ri or, sen do or ga ni za da como pro po nho, pode dar
em nove ou dez anos não só o en si no pri má rio como o se cun dá rio.
É ver da de que o Gi ná sio de Per nam bu co, se gun do o Sr. Dr. Bel fort, nos qua tro
pri me i ros anos ha bi li ta rá para as car re i ras in dús tri a is, co mer ci a is e agrí co las e nos
oito anos para as pro fis sões li be ra is.
Mas nem as sim pos so ter o gos to de acom pa nhar S. Sª.
Eu en ten do que só se deve dar em co mum a mo ços que as pi ram di ver sas pro fis sões
o en si no de que to dos de vem pre ci sar. Entre tan to o pro gra ma de S. Sª cria de pen -
dên ci as que vão de en con tro a este prin cí pio. Os mo ços que se des ti nam às car re i ras
in dús tri a is te rão de pas sar por es tu dos que não lhes são ne ces sá ri os só por que o
cur so é co mum a eles e aos que as pi ram ou tras pro fis sões. Estão nes te caso o
ale mão e o in glês. Po dem es sas lín guas ser úte is ao alu no que pre ten de se guir o
co mér cio, mas não o são aque les que que rem ser in dus tri a is ou agri cul to res, os
qua is só com o fran cês po dem fa zer os seus es tu dos.
Além do que pen so ain da que o en si no des ti na do a for mar co mer ci an tes, in dús tri a is 
e agri cul to res deve ser dado em es co las es pe ci al men te pre pa ra das para es ses fins,
sob pena de se fa ze rem inú te is des pe sas (Vid. o que nou tro lu gar digo sob a epí -
gra fe – Algu mas par ti cu la ri da des do en si no su pe ri or).



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Sé ti mo

ALGUMAS PARTICULARIDADES DO ENSINO INFERIOR

 in te li gên cia das cri an ças e a na tu re za do en si no
exi gem que este, de po is de or ga ni za do como pro po nho, seja di vi di do
em três gra us.

Essa di vi são deve ir do sim ples ao di fí cil e agru par de cada
lado os es tu dos que ti ve rem mais ana lo gia. Eis aqui como a fi ze ram os
ame ri ca nos. Pa re ce-me dig na de ser ado ta da mes mo para não nos ar ris -
car a pe ri go sas ex pe riên ci as.

O en si no in fe ri or é dado em três clas ses – clas se pri má ria,
se cun dá ria e su pe ri or. Ao que cor res pon dem es tas de no mi na ções
para as es co las – pri mary scho ol, se cun dary scho ol, high scho ol, es tan do elas
em lo ca li da des se pa ra das, em ou tras es ta be le ci das jun ta men te num
só edi fí cio.

O tem po que os me ni nos le vam em cada clas se ou grau é cerca 
de qua tro anos, e a ida de em que eles po dem de i xar a es co la, ten do es tu -
da do todas as suas ma té ri as, é de zo i to anos. Mas como no 2º e 3º gra us 
se encon tram di ver sos cur sos fa cul ta ti vos (os do en si no clás si co) não é
pre ci so que o alu no che gue àque la ida de para con clu ir os es tu dos in dis -
pen sá ve is.

I



Qu an to às ma té ri as en si na das em cada grau te mos:
No 1º – Le i tu ra, es cri ta, cál cu lo, de se nho, ge o gra fia, mú si ca,

li ções das co i sas.
No 2º – Escri ta, ca li gra fia, gra má ti ca, prá ti ca, de fi ni ções, eti mo -

lo gi as, aná li ses, es tu dos das ra í zes, his tó ria li te rá ria (fa cul ta ti vo), arit mé ti ca, 
es cri tu ra ção mer can til, ge o me tria, tri go no me tria, ál ge bra, le van ta men to
de plan tas, de se nho de ar qui te tu ra, as tro no mia, fí si ca, quí mi ca, fi si o lo -
gia, hi gi e ne, his tó ria na tu ral nos seus di ver sos ra mos, mú si ca vo cal, li -
ções das co i sas, e lín guas la ti nas, fran cês, ale mão (cur sos fa cul ta ti vos).

No 3º – Con ti nu a ção do en si no dado no 2º, mas de modo
mais ci en tí fi co e com ple to.

Nes te grau de en si no, ob ser va M. Hip pe au, é que bem se
distin gue em vá ri as lo ca li da des da Amé ri ca a es co la in gle sa su pe ri or da
es co la la ti na su pe ri or. Na pri me i ra, o alu no con clui a edu ca ção que se
chama pro fis si o nal, e que vem das clas ses an te ri o res, sen do, por isso,
mu i tís si mo de sen vol vi do o es tu do das ciên ci as ma te má ti cas, fí si cas,
quími cas e na tu ra is. Na se gun da pres ta-se a ma i or aten ção ao es tu do das 
le tras e lín guas an ti gas e mo der nas, com que se hão de for mar os li te -
ra tos e os ho mens des ti na dos a ela bo rar os nu me ro sos ma te ri a is do pas -
sa do.

À vis ta do que atrás dis se so bre o en si no clás si co é des ne ces -
sá rio no tar que, tra tan do aqui des te apên di ce das es co las do 2º e 3º
graus, não é mi nha in ten ção re cla má-lo para to das elas. Acho, po rém,
que ele não pode de i xar de exis tir já nas ca pi ta is das pro vín ci as, já nas
mais impor tan tes ci da des.

II

Abro aqui um pa rên te se para fa zer ao le i tor al gu mas ob ser va ções.
Entre as ma té ri as do en si no não se no me ia nem a mo ral, nem 

a re li gião, nem a his tó ria do país, nem es tu do al gum re la ti vo à or ga ni zação
e prin cí pi os fun da men ta is da so ci e da de.

Por quê? A re li gião é en si na da nas es co las re li gi o sas que or di -
na riamen te são do mi ni ca is. A his tó ria do país e a or ga ni za ção e prin cípios 
ge ra is da so ci e da de o alu no apren de nos li vros que se lhe dão para ler, e
que o mes tre lhe deve ex pli car à me di da que a le i tu ra pro gri de, sen do
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por isso que esta faz par te do pro gra ma das es co las de to dos os gra us.
Qu an to à mo ral é ain da do mes mo modo que ela se di fun de. Sem
sistemas, sem com pên di os, sem ra ci o cí ni os, às ve zes, sem um li vro da
maté ria, o pro fes sor a en si na por meio de ex pli ca ções sim ples e
freqüen tes, ou por meio de ane do tas, con tos e exem plos a pro pó si to do
que ocor re, do que fal ta ou do que lê com os alu nos. E o caso é que eles 
assim fi cam sa ben do mais mo ral do que se para esse fim se guis sem
cursos par ti cu la res.

Qu an tos pro fes so res deve ter cada grau do en si no? Tan tos
quan tas são as ma té ri as pro fes sa das, que se não po dem acu mu lar numa
só ca de i ra. Des ta re gra ape nas se tira o 1º grau, cujo en si no pode dar
um só pro fes sor, aju da do por seus ad jun tos e mo ni to res.

Não se se gue da qui que os pro fes so res do 1º grau de vam
saber me nos que os dos ou tros gra us. O di re i to que eles têm de su bir do 
1º ao 3º grau obri ga-os a sa ber to das as ma té ri as do en si no in fe ri or, e
nesse sen ti do é que são exa mi na dos nos con cur sos e ins tru í dos nas
esco las nor ma is.

Obser vo por úl ti mo que, sen do pos sí vel, o es ta be le ci men to
de to dos os gra us do en si no é mais con ve ni en te em um do que em dois
ou três edi fí ci os.

Assim, se fo men ta rá o es tí mu lo en tre os pro fes so res e eles
fica rão mais ex pos tos à vis ta do pú bli co, o que é uma ga ran tia da sua
con du ta e da sua de di ca ção ao ma gis té rio.

Por ou tro lado é so bre mo do útil à mo ci da de a re u nião de
mui tos me ni nos em uma só casa.

Não se tra ta só de evi tar a apa tia dos es tu dos so li tá ri os e o tédio
das vi das mo nó to nas.

Dá-se com isso ma i or mo vi men to ao seu cor po e ma i or ati vi -
da de ao seu es pí ri to.

Como con se qüên cia de uma e ou tra co i sa os alu nos de sen vol -
vem-se mais e ad qui rem co nhe ci men tos e re la ções que iso la dos não po -
de rão ad qui rir.

Cada um tem ca ma ra das, ami gos e ri va is de di ver sas ida des e
con di ções, que di re ta men te in flu em no seu ca rá ter. Cada um sem de i xar
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a fa mí lia, sem per der um só dia as ca rí ci as de sua mãe, faz o es tu do da vida, 
por as sim di zer, com toda a ge ra ção en tre a qual tem de vi ver.

Enfim, por esse modo, a es co la não será tão cara, como se pode
su por. Um gran de pré dio e uma gran de mo bí lia, por mu i to que cus tem,
cus ta rão me nos que três pré di os e três mo bí li as. Qu an to ao pes so al não
pode ele de i xar de es tar na mes ma ra zão do pré dio e das mo bí li as. Um es -
ta be le ci men to como o que pro po nho, sen do fe i to em pon to gran de, po de -
ria dar ins tru ção a 2.000 me ni nos, ten do ape nas 12 ou 15 pro fes so res.
Entre tan to, pelo sis te ma atu al, 2.000 es co la res pe dem cer ca de 25 es co las e
ou tros tan tos pro fes so res.

III

Os ame ri ca nos não só gra du am o en si no como es ta be le cem
sub di vi sões em cada um dos res pec ti vos gra us. Assim, o en si no do 2º e 3º
graus é di vi di do, con for me os Esta dos, em 2, 4 ou 6 se ções es co la res, o do
1º grau em 2 ou 3.

To dos os alu nos per ten cen tes a uma se ção es tão na mes ma sala,
e ser vem-se dos mes mos li vros. Mas, para que haja re gu la ri da de no tra ba -
lho, uma par te de les pre pa ra a li ção en quan to a ou tra ouve o pro fes sor,
seus ad jun tos ou mo ni to res, ou res pon de às suas per gun tas.

Nis to ain da mu i to con vém que imi te mos os ame ri ca nos, caso te -
nha mos de alar gar o cír cu lo do nos so en si no.

Essas sub di vi sões são exi gi das pela ca pa ci da de dos alu nos, que
va ria de uns para os ou tros, e faz com que nem to dos pos sam mar char pari
pas su. Além do que cons ti tu em ex ce len tes me i os de se man ter en tre eles o
es tí mu lo ne ces sá rio ao seu pro gres so.

Qu an to ao pes so al cum pre-me di zer, para pre ve nir re ce i os de
gran des des pe sas, não é ne ces sá rio um pro fes sor para cada se ção. O pro -
fes sor de cada ca de i ra di vi de os seus alu nos den tro das res pec ti vas sa las e
mi nis tra-lhes o en si no di re ta ou in di re ta men te por si ou por seus ad jun tos e 
mo ni to res.

IV

Não em pre en do a ta re fa de mos trar as van ta gens de cada uma 
das ma té ri as do en si no in fe ri or.
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Elas es tão ao al can ce de to das as ne gli gên ci as, e eu, ain da que
por alto, já tra tei dis so no Ca pí tu lo que ime di a ta men te pre ce de a este.

To da via como o le i tor de se ja rá sa ber o que são es sas li ções das
co i sas que enu me rei en tre os mais es tu dos, de mo ro-me aqui um pou co
para sa tis fa zer o seu de se jo.

Fale, po rém, por mim o Sr. Hip pe au.1 Con ten to-me só com o 
cha mar a aten ção do le i tor para o que ele diz da in fluên cia que tais lições
po dem exer cer na ima gi na ção dos alu nos. Dan do-lhe a co nhe cer a ins ti -
tu i ção por to dos os seus la dos o ilus tre au tor ha bi li ta-o a ti rar dela as
me lho res van ta gens.

“Sen do a te o ria pela qual os fi ló so fos ex põem a or dem da
aqui si ção dos nos sos co nhe ci men tos o pon to de par ti da de todo método
de en si no, en ten de ram os mes tres da in fân cia que de vi am dar uma par te 
cada vez ma i or ao que nos Esta dos Uni dos cha mam li ções das co i sas,
ob jects les sons, ou les sons on ob jects, ou tam bém te a ching ob jects. Do pri me i ro
ao úl ti mo grau da ins tru ção, este gê ne ro de en si no oral sobe gradualmente
des de as no ções mais sim ples aos co nhe ci men tos mais im por tan tes.
Merece pois ser aqui ex pos to com al gum de sen vol vi men to.

Foi uma in gle sa, Miss Jo nes, a pri me i ra pes soa que, num colé -
gio de Lon dres (the home and co lo ni al tra i ning ins ti tu ti on), ex pôs por modo
me tó di co e pra ti cou este en si no. Intro du zi do de po is na Amé ri ca, ra pi da -
men te se pro pa gou.

Mu i tos ma nu a is, en tre os qua is se dis tin guem os de Miss
Isabel Mayo, do Pro fes sor Kru si e o do Sr. Shel don, su pe rin ten den te das
escolas de Oswe go, po pu la ri za ram este gê ne ro de ins tru ção, hoje pra ti -
ca do em qua se to das as es co las pú bli cas.

Cum pria an tes de tudo pre pa rar os mes tres. As li ções das co i sas
são es ta be le ci das se gun do os prin cí pi os que aba i xo in di ca mos. Apren -
dem-nas os mes tres em to das as es co las nor ma is, e todo o es tu do é
pou co por par te de les. Tais prin cí pi os são:

Cul ti var as fa cul da des pela or dem na tu ral do seu de sen vol vi -
men to; por con se qüên cia co me çar pe los sen ti dos; não di zer à cri an ça
nada do que ela pode des co brir por si mes ma. Re du zir cada ob je to aos
seus ele men tos mais sim ples. Expli car ape nas uma di fi cul da de de cada
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vez; ca mi nhar pas so a pas so sem pa rar, pois que a me di da da in for ma ção
não está no que o mes tre pode dar, mas no que o dis cí pu lo pode receber;
dar a cada li ção um fim de ter mi na do, ime di a to ou pró xi mo. De sen vol -
ver a idéia, de po is a pa la vra, aper fe i ço ar a lin gua gem, ir do co nhe ci do ao 
des co nhe ci do, do par ti cu lar para o ge ral, do con cre to para o abs tra to,
do sim ples para o com pos to; pri me i ro a sín te se, de po is a aná li se; se guir
não a or dem do as sun to, mas a or dem da na tu re za.

As li ções das co i sas só po dem dar ins tru ção real quan do as
no ções que se dão ou se fa zem des co brir às cri an ças fo rem jus tas, exa tas 
e con for mes a ver da de. Daí re sul ta que o mes tre pre ci sa es tar se ri a mente
pre pa ra do. Cor re-lhe o de ver de de ter mi nar o as sun to da li ção e o fim
com que ela se deve fa zer, es ta be le cer en fim o seu pla no, di vi di do em
tan tos pon tos quan tos fo rem ne ces sá ri os.

Des tes pre li mi na res se pode ver a im por tân cia que os ame ri -
canos li gam a esta par te do en si no das es co las pri má ri as. Eles o con si deram 
como um meio se gu ro de exer cer util men te e de sen vol ver nos dis cí pulos a
aten ção, a ob ser va ção, a re fle xão e o ra ci o cí nio. Aqui lo que os mé to dos
an ti gos bus ca vam pro du zir por meio do es tu do das lín guas con si de ra das 
até ago ra como a me lhor gi nás ti ca in te lec tu al, os mes mos mes tres dos
Esta dos Uni dos jul gam ob tê-lo mais di re ta men te e com mais pro ve i to
pelo es tu do das co i sas.

Para pro ce der me to di ca men te, o mes tre con si de ra a educa ção
da es co la como a con ti nu a ção da que o me ni no re ce be na fa mí lia. Este
quando vai à es co la já tem uma pro vi são de co nhe ci men tos na tu ral mente
ad qui ri dos, os qua is con vém apre sen tar-lhe ou tra vez e acos tu má-lo a
com pre en dê-los. Os pri me i ros ob je tos de que se lhes fa la rá se rão os que já 
lhe são fa mi li a res; uma ca de i ra, uma mesa, uma faca, pão, le i te, vi nho, um
li vro, um re ló gio, etc. Tra ta-se pri me i ra men te de o acos tu mar a olhar para o 
ob je to, enu me rar e no me ar as suas di fe ren tes par tes ou pro pri e da des.

Aqui está por exem plo uma la ran ja: cada me ni no cha ma do
por sua vez no me ia e apon ta as di fe ren tes par tes dela, a cas ca, o sumo, a 
polpa, as pe vi des, os go mos, o in te ri or, o ex te ri or, a su per fí cie, etc.,
depo is as qua li da des: a cor é ama re lo-sobrosado, a for ma é re don da
como uma bola, a pol pa é doce e re fri ge ran te, o che i ro agra dá vel, etc.
Aqui te mos um li vro: o dis cí pu lo nota o ex te ri or, o in te ri or, as or las, os
can tos, a en ca der na ção, o pa pel, a lom ba da, os la dos, a par te de cima, a
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de ba i xo, o tí tu lo, o pre fá cio, a in tro du ção, as par tes, as fo lhas, as páginas, a
mar gem, as le tras, os al ga ris mos, as pa la vras, as fra ses, as sí la bas, as li -
nhas, os pa rá gra fos: to das es sas pa la vras de que se en ri que ce a sua lin -
gua gem são ou tros tan tos fa tos ad qui ri dos pela me mó ria, ma te ri a is de
co nhe ci men tos so bre que pode já exer cer o seu ju í zo.

Eis uma li ção des te gê ne ro numa aula de me ni nos de oito a
nove anos a que eu as sis ti numa es co la de Bos ton.

Pu se ra o mes tre na mesa um re ló gio, e os dis cí pu los res pon -
de ram por seu tur no às per gun tas que lhe fo ram fe i tas: Mes tre: – Que
ob je to é este? Dis cí pu lo: É um re ló gio. Mes tre: Exa mi ne-o e diga-me o
nome e al gu ma das suas par tes. Dis cí pu lo: O vi dro. Ou tra par te? Os pon -
te i ros. To dos os dis cí pu los: Um re ló gio tem vi dros e pon te i ros. Mes tre: Tem ou -
tras par tes mais? Dis cí pu lo: Uma orla. Mes tre: Há ou tras par tes que não
pode ver quan do lhe apre sen to o re ló gio? Dis cí pu lo: Há o in te ri or. Mes tre:
Olhe bem, e pode ver al gu ma co i sa. Dis cí pu lo: O ex te ri or. To dos os dis cí pu los:
O re ló gio tem um in te ri or e um ex te ri or. Mes tre: Dis se-me que o re ló gio
tem pon te i ros; em que pon to se to cam eles? Dis cí pu lo: Pri me i ra men te no 
cen tro. Mes tre: No cen tro de quê? Dis cí pu lo: No cen tro da su per fí cie de
cima. Mes tre: Fa lou ago ra de mais duas par tes do re ló gio. Tem o re ló gio
uma su per fí cie de cima e um bu ra qui nho no meio; ago ra diga-me quan -
tos pon te i ros tem o re ló gio? Dis cí pu lo: Dois. Mes tre: São igua is? Dis cí pu lo:
Não. Mes tre: Por que não são igua is? Dis cí pu lo: Por que um é com pri do e
o ou tro é cur to. Mes tre: Diga pois: o re ló gio tem dois pon te i ros, um
com pri do e o ou tro cur to. Vê al gu ma co i sa na su per fí cie de cima? Dis cí -
pu lo: Vejo umas fi gu ras à roda da cir cun fe rên cia ao lon go da orla. Mes tre: 
Diga-me ou tra par te que já no me ou. Dis cí pu lo: O vi dro. Mes tre: Qu an tos
vi dros tem um re ló gio? Dis cí pu lo: Um só. Mes tre: E o que é que esse vi dro
co bre? Dis cí pu lo: A par te su pe ri or do re ló gio. Mes tre: Mu i to bem. Ago ra
que já vi ram este re ló gio e dis se ram o nome de al gu mas de suas par tes,
qual é dos se nho res que me pode di zer o meio de sa ber que se está
per to de um re ló gio sem o ver? Um dis cí pu lo: Pos so eu: o re ló gio faz
tic-tac. Para que ser ve um re ló gio? Para dar a sa ber as ho ras. É ver da de;
mas não há ou tros ob je tos que mar cam as ho ras? Há o sino. Pois bem, can -
te mos em coro a ação do sino. Os dis cí pu los can tam:

The neat lit tle clock in the cor ner it stands.
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‘O lin do si no zi nho
Lá está no seu can ti nho.’

Tal é em toda a sua sim pli ci da de o pri me i ro grau des tas li ções 
das co i sas.

Con ti nu am es tas li ções, e o se gun do pas so con sis te em mostrar
aos dis cí pu los ob je tos mais com pli ca dos ou me nos co muns, e em lhes
fa zer co nhe cer os ter mos téc ni cos que ex pri mem as suas pro pri e da des
di ver sas. Assim é que eles vêm a ter idéia de to das as fi gu ras ge o mé tri cas
dos cor pos elás ti cos, fle xí ve is, trans pa ren tes, opa cos, ás pe ros, po li dos,
lumi no sos; é as sim que apren dem a dis tin guir os que são so lú ve is (o açúcar),
se mi trans pa ren tes (go ma-arábica), po ro sos (es pon ja), etc. Per ten cem a
esta clas se de ob je tos o sal, uma pena, a cera: uma vela, etc.

Estu dan do os ob je tos de or dem di fe ren te, faz-se com que o
me ni no dis tin ga ou tras qua li da des que são as que os sen ti dos per ce bem. 
Mos tran do-se-lhe, por exem plo, lã e um pe da ço de pano, faz-se com
que eles co nhe çam os ob je tos na tu ra is e os ob je tos ar ti fi ci a is ou fa bri ca dos,
in dí ge nas e exó ti cos, mi ne ra is, ve ge ta is, ani ma is, etc.

Tais são as no ções que se tira das ob ser va ções so bre a cal, o
car vão, um fós fo ro, uma fo lha de rosa, o mel, uma bor bo le ta, uma os tra, 
uma agu lha, etc.

De po is de ter de sen vol vi do, por meio des tes exer cí ci os, que
po dem ser mul ti pli ca dos e va ri a dos até o in fi ni to, aqui lo a que os psi có -
lo gos dão o nome de fa cul da des per cep ti vas e in tu i ti vas, fon te e ori gem das
idéi as sen sí ve is, cum pre não já no me ar e dis ti guir so men te os ob je tos,
mas des co brir as ana lo gi as ou di fe ren ças que pos sam exis tir en tre eles
no pon to de vis ta fí si co e mo ral.

Já os dis cí pu los são as saz adi an ta dos e po dem es cre ver na pe -
dra ou no pa pel os re sul ta dos de suas ob ser va ções. Esco lhem-se, por
exem plo, para que eles es cre vam e ex pli quem as pro pri e da des, ob je tos
per ten cen tes a uma mes ma clas se. As es pe ci a ri as (pi menta, noz-moscada,
gen gi bre, cra vo, etc.). Os lí qui dos (água, vi nho, aze i te, cer ve ja, tin ta, leite).
Os me ta is (ouro, pra ta, mer cú rio, chum bo, fer ro, es ta nho). De po is vê os 
prin ci pa is ob je tos per ten cen tes às gran des di vi sões dos re i nos mi ne ral,
ve ge tal e ani mal. Fi nal men te ver sam as ex pli ca ções so bre os prin ci pa is
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te ci dos de al go dão, lã e seda, os ob je tos fa bri ca dos, por ce la na, agu lhas,
te sou ras, li mas, pe nas, etc.

Des tas ob ser va ções, in for ma ções, ex pli ca ções e com parações
con ti nu a das e me to di ca men te gra du a das não re sul ta so men te o dar ele -
men tos de uma ins tru ção real, o pro ver a in te li gên cia de co nhe ci men tos
po si ti vos de in con tes tá vel uti li da de; não subs ti tu em so men te, e fe -
lizmente para as cri an ças, aque la ciên cia pu ra men te ver bal que dão os
estudos gra ma ti ca is co me ça dos an tes da ida de em que lhes po dem ser
úteis; em suma, não in te res sam ou se du zem so men te os alu nos, cuja
curi o si da de é cons tan te men te ali men ta da e exe cu ta da pela imen sa va ri e -
da de dos ob je tos que al ter na da men te lhes apre sen tam; ser vi rão prin -
cipal men te para des per tar, apli car, de sen vol ver, for ti fi car to das as fa culdades
do en ten di men to; não en tra nes se es tu do ne nhu ma des sas idéi as va gas
ou mal de fi ni das, que para a maior par te das cri an ças são ape nas sons
inu til men te ou vi dos, pa la vras va zi as de sen ti do, ace i tas de con fi an ça,
inú til far do com que se lhes atu lha a me mó ria. As li ções das co i sas as
acos tu ma rão a ver e a ver bem, a ob ser var, a dis tin guir, a jul gar, a com -
pa rar, e a ra ci o ci nar. As li ções das co i sas ain da não cons ti tu em a ciên cia, 
mas pre pa ram ma ra vi lho sa men te o es pí ri to para um en si no ci en tí fi co.

Qu an do os alu nos es tu dam de po is se ri a men te a fí si ca, a quí -
mi ca, a ge o lo gia, a mi ne ra lo gia, a zo o lo gia, bo tâ ni ca, etc. vão en trar num 
mun do des co nhe ci do; co nhe cem as prin ci pa is pro du ções da vida, os
pro ces sos de fa bri co em pre ga dos na ma i or par te das fá bri cas, onde o
tra ba lho do ho mem trans for ma os pro du tos da na tu re za; le vam às pro -
fis sões co mer ci a is e in dus tri a is no ções que mais de uma vez te rão de
apli car.

Tal é o fim a que os ame ri ca nos que rem che gar por meio des -
te mé to do, que se apli ca a to das as par tes do en si no, e cujo es pí ri to se
en con tra até nos al tos es tu dos dos co lé gi os e fa cul da des.

O cos tu me de pro ce der por meio de in for ma ção e in ves ti gação,
de ra ci o ci nar so bre fa tos po si ti vos, deve pro du zir sem pre úte is re sul ta -
dos no do mí nio das ciên ci as; mas, trans por ta do para a arte, a li te ra tu ra,
a fi lo so fia, a his tó ria, de i xa na som bra uma das mais bri lhan tes facul da -
des do es pí ri to, a ima gi na ção, que, como ve re mos, tem se cun dário pa pel no 
sis te ma ge ral da edu ca ção pú bli ca nos Esta dos Uni dos. Não fal ta às cri -
an ças essa fa cul da de, e é bom não de i xá-la do mi nar.
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Co i sa ex ce len te é, sem dú vi da, essa li ção das co i sas, e fora
con ve ni en te que a in tro du zís se mos em nos sas es co las; mas se ria pe ri goso
dar-lhe im por tân cia ex clu si va. Apren den do de cor as fá bu las do nos so
La Fon ta i ne, as cri an ças não ob têm a res pe i to das plan tas, ani ma is e ho -
mens so men te aque las no ções que lhes dá esse gran de ob ser va dor da
nature za; acham tam bém o en can to da nar ra ção, a vi va ci da de das pinturas,
as alu sões pi can tes, a su ti le za das ré pli cas, a de li ca de za dos sen ti men tos.
As li ções de mo ral prá ti ca e as im pres sões que se co lhem de las de i xam
no es pí ri to dos me ni nos ves tí gi os pro fun dos. Des ta sor te se for mam e
de sen vol vem ne les aque las qua li da des do es pí ri to e do co ra ção, sem as
qua is ne nhum pro gres so é pos sí vel no do mí nio da arte e da po e sia.

Não se tra ta com as saz cu i da do nas es co las dos Esta dos Uni -
dos dos es tu dos ca pa zes de de sen vol ver o sen ti men to e for mar o gos to.
Abu sa-se da ob ser va ção, abu sa-se do ni hil est in in tel lec tu nisi quod fu e rit prius
in sen su, o que leva o mes tre a in sis tir em cer tos me i os mu i ta vez pu e ris.
Numa es co la de Bro oklyn, aliás per fe i ta men te di ri gi da, as sis ti eu a uma
ins tru ção mo ral. Pro pu nha-se o mes tre a de mons trar aos dis cí pu los a
ne ces si da de da or dem. Man da ra vir para a mesa um copo, um pi res,
uma co lher, uma es pe vi ta de i ra, uma vela e um cas ti çal. To dos es ses
ob je tos es ta vam pos tos em de sor dem so bre a mesa.

Cha mou o pro fes sor uma cri an ça, e con vi dou-a a pôr es ses
di fe ren tes ob je tos na or dem con ve ni en te, o que ele fez, pon do o copo
no meio do pi res, a co lher ao lado di re i to do pi res, a vela no cas ti çal e a
es pe vi ta de i ra na sal va des te. Qu an do es ses ob je tos es ta vam es pa lha dos
na mesa, en chi am-na por modo de sa gra dá vel; pos tos em seu lu gar e
arran ja dos si me tri ca men te, de sem ba ra ça vam a mesa por modo que a
gente po dia ser vir-se dela. Os olhos ti ve ram ante si um du plo es pe tá culo,
da or dem e da de sor dem, e a in te li gên cia com pre en de ra por que ra zão a
pri me i ra é pre fe rí vel à se gun da.

Pre fi ro a li ção que se se guiu a esta. Trou xe ram para a aula um
ni nho de pas sa ri nho. De po is das per gun tas do uso: Que ob je to é este?
Qu a is são as suas par tes? Com que e por quem foi fe i to? Onde foi
achado? De po is de al gu mas ob ser va ções acer ca da in dús tria dos pás saros,
da bon da de e sa be do ria de Deus, que lhe deu o ad mi rá vel ins tin to com
que eles acham e dis põem com tan ta arte os di ver sos ma te ri a is que
empre gam etc., o mes tre con tou como al gu mas cri an ças, sem pi e da de,
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ti ra ram um ni nho onde ha via cin co pas sa ri nhos, à vis ta da pró pria mãe,
que, vo an do à roda da sua que ri da ni nha da, sol ta va pios la men to sos,
capa zes de en ter ne cer os mais du ros co ra ções. A nar ra ção era fe i ta de
um modo sim ples e to can te. Os me ni nos pa re ci am co mo vi dos. Per gun -
tou-lhes o mes tre o que pen sa vam do pro ce der dos fur ta-ni nhos; una -
nimemen te o con de na ram. A li ção era boa; mas te ria o mes mo va lor, ainda 
quan do não fa las se pre vi a men te aos sen ti dos das cri an ças mostran do-lhes
um ni nho. Um pro fes sor fran cês, len do ou fa zen do re ci tar uma fá bu la
de Flo ri an, pro du zi ria nos alu nos a mes ma im pres são.

Não é ob je to des tas ob ser va ções con de nar um sis te ma de
instru ção, que em mu i tos pon tos se apro pria ma ra vi lho sa men te às dis -
po si ções na tu ra is da in fân cia. Noto sim ples men te o que lhe fal ta.
Reco nhe cen do por um lado a uti li da de dos exer cí ci os com que os nossos
mes tres de sen vol vem as fa cul da des in te lec tu a is e mo ra is de seus alu nos,
não ces sa re mos de lhes re co men dar o uso do mé to do ame ri ca no do
ensino por meio dos ob je tos; é ex tre ma men te pro ve i to so. Com cer te za
se al can ça ri am ex ce len tes re sul ta dos, se cada um dos dois pa í ses, imi tando
do ou tro o que lhe fal ta, em pre gas se ao mes mo tem po os dois mé to dos
de en si no.”
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Ca pí tu lo Oi ta vo

ALGUMAS PARTICULARIDADES DO ENSINO SUPERIOR

sta be le ci do o en si no in fe ri or pelo modo que fica dito,
todo o en si no ci en tí fi co ou li te rá rio além dele pre ci sa para qual quer
pro fis são en trar na ca te go ria do en si no su pe ri or.

O en si no su pe ri or, já o dis se nou tro lu gar,1 não deve ser menos
li vre que o in fe ri or. Mas como en tão só o en ca rei pelo lado do pro fes -
sor, acres cen to ago ra que nele até os alu nos de vem ser li vres.

Nada de pon tos e be déis! Estas pa la vras, ou tro ra tão sá bi as,
são hoje con de na das pela ci vi li za ção. Ensi no todo fa cul ta ti vo e pro cu rado
só por pes so as, que têm uso de ra zão, não pode mais so frer a com pres -
so ra e inú til tu te la em que tem ja zi do.

Vá o es tu dan te à aula quan do lhe pa re cer, es tu de como e
quan do qui ser, ne nhu ma con ta se lhe deve to mar por essa con du ta, uma 
vez que ele no exa me mos tre apli ca ção e apro ve i ta men to.

Para isso os exa mes de vem ser va gos e ri go ro sos. Con vençam-se 
os len tes de quan to é sa lu tar o seu ri gor, ou não se le vem pela pá li da e
fria luz das com pla cên ci as, e as sim fa rão mais ser vi ço ao país do que
obri gan do os alu nos a uma as si du i da de que às ve zes nada sig ni fi ca.

I

1 Ca pí tu lo 3º des ta parte.



Como con se qüên ci as des ta re for ma duas coi sas ain da se devem
pros cre ver. Uma é a bár ba ra lei das ju bi la ções. Ou tra é a ra sou ra que
submete ao mes mo ní vel to das as in te li gên ci as, fa zen do com que a media -
nia, o ta len to e o gê nio com ple tem os seus es tu dos den tro do mes mo
lap so de tem po.

Por me lho res in ten ções que ele te nha, o Esta do não pode em
circuns tân cia al gu ma fe char o tem plo da ciên cia a quem nele quer
entrar, nem di zer a quem en tra “Entrai, mas ha ve is de de mo rar-vos tal
ou tal tem po.”

Num como nou tro caso o Esta do ata ca a li ber da de do cida dão,
e lhe oca si o na gra ves pre ju í zos.

O fra co, o po bre de es pí ri to de i xa de al can çar o fim que se
pro pu nha, que era me lho rar a sua con di ção. O rico de ta len to e de for ças, 
que den tro de pou co tem po bem pode con clu ir os seus es tu dos, sen do
con de na do a re tar dá-los até que pas se o pe río do den tro do qual quer a
lei que to dos es tu dem, sa cri fi ca rá sem ne ces si da de as suas as pi ra ções,
es pe ran do mais do que fora pre ci so as van ta gens que o es tu do pro cu ra.

II

Como eu o le i tor há de crer que não sa tis fa zem as nos sas
necessi da des os pou cos es ta be le ci men tos de en si no su pe ri or que pos suímos.

O país des ti na-se a vi ver da agri cul tu ra, e quer mas não pode
aper fe i çoá-la.

Mu i tos ra mos de in dús tria têm de nas cer da ex plo ra ção das
suas ri que zas na tu ra is.

Ou tros que já nas ce ram ain da não atin gi ram o de sen vol vi -
men to de que são sus cep tí ve is.

Para con se guir mos es tes fins só um meio se co nhe ce: é a vul -
ga ri za ção das ciên ci as cos mo ló gi cas.

Entre tan to po de-se di zer que os nos sos ho mens ci en tí fi cos
são uni ca men te mé di cos ou le gis tas!

Estou cer to de que a ini ci a ti va par ti cu lar mu i to há de
ajudar-nos a sair des ta si tu a ção logo que for li ber ta do o en si no su pe ri or.

Como, po rém, pode de mo rar-se o apa re ci men to da ini ci a ti va
par ti cu lar e as pro vín ci as, cu jas ren das são qua se to das ab sor vi das pelo
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Esta do, pede a ur gên cia, que há em re me di ar-se o mal, que o Esta do
cu i de quan to an tes em fun dar es co las da que le gê ne ro.

Nem lhe pa re ça que de sem pe nha rá ca bal men te o seu de ver
cri an do a uni ver si da de, que tan to pre o cu pa o Sr. Mi nis tro do Impé rio.

O en si no uni ver si tá rio é de ab so lu ta ne ces si da de. Ele cri a rá
no país uma plêi a de de ho mens no tá ve is, e mais que qual quer ou tro
promo ve rá o seu de sen vol vi men to pela va ri e da de de ins tru ção que comu -
ni ca aos es tu dan tes.

Mas além de que não bas ta uma uni ver si da de, essa mes ma
está des ti na da para a Cor te, onde só será útil à mo ci da de de pou cas
provín ci as.

Pode o Go ver no di zer que hoje nin guém faz ques tão de dis -
tân ci as. Mas a ver da de é que nem só as dis tân ci as de vem ser ti das em
con si de ra ção. Hoje mes mo quan tos mo ços de ca pa ci da de, des ta e de
outras pro vín ci as, por fal ta de me i os de i xam de es tu dar em Per nam buco,
na Ba hia e nas ou tras par tes onde há en si no su pe ri or? Entre tan to es ses
moços po de ri am es tu dar e ser úte is ao país se em suas pro vín ci as encon -
tras sem os es ta be le ci men tos ci en tí fi cos que de se jam fre qüen tar.

Dirá o Go ver no ain da que com isso nada se per de. Esses
moços se fa ri am mé di cos ou le gis tas, o que já te mos de so bra. Mas nem
esta afir ma ção, em sen ti do ab so lu to, é ri go ro sa men te exa ta, nem eu estou
lamen tan do aque las clas ses pela per da des se con tin gen te. O que lamento é
a sor te dos ci da dãos, que po dem ser apro ve i ta dos, não im por ta di zer em 
que ciên cia, mas que en tre tan to se per dem lon ge dos cen tros ci en tí fi cos
só por que não têm re cur sos para vi ver fora do seio de suas fa mí li as.
Dema is o Go ve rno não po de ria fa lar por esse modo dos mé di cos e le gistas 
se ao mes mo tem po que criou es ta be le ci men tos para for má-los cri as se
os que são ne ces sá ri os às ou tras pro fis sões.

Assim, como o que pre sen te men te nos con vém é por mos a
ciên cia ao al can ce de to dos, se o Esta do não pode cri ar pelo me nos dois 
cen tros uni ver si tá ri os, que de i xe o seu pro je to para me lho res tem pos, e
por ora cu i de só em cri ar os fo cos ci en tí fi cos que mais in te res sam. O
con trá rio é ilu dir a ne ces si da de ou ain da uma vez me lho rar a Cor te em
pre ju í zo do res to do Impé rio, es pe ci al men te das pro vín ci as cen tra is e do 
nor te, que a res pe i to de ins tru ção como de tudo ja zem numa ver da de i ra
mi sé ria.
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III

Não pos so dar aqui o pla no das es co las ci en tí fi cas que re pu to
ne ces sá ri as. To da via mos tra rei su cin ta men te a sua na tu re za e or ga ni za ção.
Se mi nhas idéi as pa re ce rem úte is, que pes so as mais ha bi li ta das se en car re -
guem do seu de sen vol vi men to.

IV

É das ciên ci as na tu ra is que de pen de o co nhe ci men to, a ma ni pu -
la ção e o apro ve i ta men to das nos sas ri que zas, como é da en ge nha ria que
de pen dem os es ta be le ci men tos, os edi fí ci os, as obras, os me i os prá ti cos, em 
suma, que po dem ser ne ces sá ri os àque les fins.

Enquan to as ciên ci as na tu ra is e a en ge nha ria não vul ga ri za rem
os seus prin cí pi os, nós vi ve re mos cer ca dos das coi sas mais pre ci o sas, sem
se quer sus pe i tar mos os re cur sos que elas po dem ofe re cer-nos.

Mas para ter lu gar essa vul ga ri za ção é pre ci so que o país pos sua
ho mens ci en tí fi cos. Por tan to de ve mos ins ti tu ir para for má-los pelo me nos
seis cur sos de ciên ci as na tu ra is e de en ge nha ria: dois ao nor te, dois ao sul e
dois no cen tro do Impé rio.

V

Mas é cla ro que não bas ta a cri a ção dos cur sos de ciên ci as na tu -
ra is e de en ge nha ria, nem o nú cleo de ho mens ci en tí fi cos que eles hão de
pro du zir.

Pri me i ra men te es ses ho mens não po dem ser em gran de nú me ro. 
Em se gun do lu gar o in dus tri al não pre ci sa ser en ge nhe i ro nem dou tor em
ciên ci as na tu ra is.

Daí a ne ces si da de das es co las cha ma das pro fis si o na is.
Pro fis si o nal por via de re gra se diz todo en si no su pe ri or, pois

todo ele ha bi li ta o ho mem para o exer cí cio de uma pro fis são. To da via,
fa lan do-se em sen ti do mais res tri to, qua se sem pre dá-se esse nome ao
en si no que pode in flu ir no de sen vol vi men to da agri cul tu ra, da in dús tria ou 
das ar tes.

Mas para que esse en si no seja útil e a to dos apro ve i te, duas
con di ções são ne ces sá ri as. Pri me i ra: que se lhe dê um ca rá ter ge ral, isto
é, que, abran gen do ele co nhe ci men tos pró pri os para di ver sas pro fis sões, 
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habi li te o es tu dan te para to das elas, sem ha bi li tar es pe ci al men te para
nenhu ma. Se gun da: que to das as pro vín ci as o te nham nas suas ca pi ta is.

VI

A idéia des te en si no é uma das mu i tas cri a ções da re vo lu ção
fran ce sa.

Se gun do leio em Lamé e Cla pey ron cri ou-se na Fran ça a es co la
po li téc ni ca “para que to dos os ho mens que se des ti nam às di ver sas fun ções 
da so ci e da de aí re ce bam a pri me i ra ins tru ção pro fis si o nal, ou uma ins tru ção 
har mo ni o sa men te com bi na da de modo a ser co mum e útil a to dos an tes de 
se dis tri bu í rem pe las es co las de apli ca ção, onde cada ser vi ço é fe i to por um
cur so de es tu dos de es pe ci a li da de mais pro nun ci a da”.

Infe liz men te du ran te o Impé rio foi esta bela ins ti tu i ção res tri ta
só à car re i ra mi li tar.

E, por des gra ça nos sa, aqui tam bém onde um ar re me do dela
nas ceu na Esco la Cen tral do Rio de Ja ne i ro, o fu nes to exem plo da Fran ça
im pe ri a lis ta fez com que a mes ma es co la ti ves se ca rá ter meio ci vil meio mi -
li tar.

Po de rão, pois, as es co las ge ra is que pro po nho ter o nome de
Cen tra is, mas não acu mu lar fun ções de tão di ver sa na tu re za.

Para as ne ces si da des da épo ca bas tam os en ge nhe i ros mi li ta res e
os ofi ci a is de ar ti lha ria que se for mam no Rio de Ja ne i ro.

As es co las das pro vín ci as de vem pre pa rar agri cul to res, che fes de
in dús tria, ne go ci an tes e ar tis tas, isto é, ho mens ins tru í dos e úte is, que se in -
te res sem pela paz e não pela guer ra.

Fun de o Go ver no as es co las que qui ser ou pu der, se lhes fal tar
este fim não se te rão con sul ta do os ver da de i ros in te res ses do país.

Tem o Bra sil imen so nú me ro de la vra do res e ne go ci an tes, e pen -
sa já em dar o ma i or de sen vol vi men to à in dús tria e às ar tes.

Mas con ta rá ele mu i tos la vra do res e ne go ci an tes su fi ci en te men te 
ins tru í dos para o exer cí cio das suas pro fis sões? Terá ele en sa i a do a car re i ra
in dus tri al e ar tís ti ca pelo modo que con vém aos seus in te res ses? Que es ta -
be le ci men to de ins tru ção há no Impé rio com o fim de pre pa rar es tes
tra ba lha do res?
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Em re gra po de-se di zer que nem os ne go ci an tes, nem os lavra -
do res, nem os pou cos in dus tri a is e ar tis tas que con ta mos têm as ha bi li -
ta ções e o sa ber que re cla ma o me ne io dos seus ne gó ci os.

Se não que me di gam a ra zão de tan tas fa lên ci as e de tan tas
em pre sas ar ru i na das ou sem fu tu ro.

É cla ro que a fal ta ou a má qua li da de das vias de co mu ni ca ção 
e trans por te, a in cer te za das nos sas co i sas e o pe que no nú me ro da popula -
ção do país oca si o nam es tag na ções ou ru í nas. Mas uma ca u sa bas tan te
po de ro sa se ajun ta a es sas, e exer ce ma i or in fluên cia que elas: é a fal ta de 
ins tru ção pro fis si o nal.

É essa ins tru ção que en si na o tra ba lha dor a apre ci ar de vi -
damente o fim de que se ocu pa e as for ças de que dis põe. Sem ela ninguém
co nhe ce a ex ten são dos seus re cur sos e dos seus me i os, nin guém ava lia
exa ta men te o par ti do que pode ti rar da si tu a ção e dos fa tos que se lhe
apre sen tam. Sem ela o tra ba lha dor anda qua se sem pre às ce gas. O va lor
de uma des co ber ta – por exem plo, uma nova má qui na, um novo pro cesso
–, a im por tân cia da ex pe riên cia, os aper fe i ço a men tos que esta tem dado
às co i sas, o li mi te dos sa cri fí ci os que um en sa io pode me re cer, a eco no -
mia e a qua li da de dos pro du tos que nas cem da di vi são, da re gu la ri da de e 
da ho mo ge ne i da de do tra ba lho, tudo lhe é des co nhe ci do.

Qu an tas ri que zas que ora se des co nhe cem se ri am aprovei ta das
pela so ci e da de se os ne go ci an tes, os la vra do res, os in dus tri a is e os artistas
soubes sem a eco no mia po lí ti ca e a his tó ria agrí co la, co mer ci al e industri al
de to dos os po vos! Se co nhe ces sem a fí si ca, a quí mi ca, a me câ ni ca e a
ar tís ti ca! Se es tu dos po si ti vos e efe i tos em co mum lhes ins pi ras sem as
sa lu ta res idéi as do in te res se re cí pro co, da so li da ri e da de so ci al, da jus ti ça
e da or dem!

VII

Assim de ter mi na do o ca rá ter das es co las pro fis si o na is, não se
po dem dis pen sar as es co las cha ma das de apli ca ção ou es pe ci a is.

O fim des tas es co las é ha bi li tar o alu no para apli car a um
gênero qual quer de tra ba lho os co nhe ci men tos ge ra is, que ele ad qui rir
nas es co las cen tra is.
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M. Ju les Si mon de po is de apre sen tar a es co la Tur got, de Pa ris,
como tipo das es co las pro fis si o na is co muns, es ta be le ce as sim a ne ces si da de
das es co las es pe ci a is.

“É cer to que es ta be le ci men tos do gê ne ro da es co la Tur got dão
uma ins tru ção ge ral. Daí vem uma im por tan te ques tão a de ci dir-se. De que
se tra ta quan do se fala de es co las pro fis si o na is? Pre ten de-se pre pa rar o alu no
di re ta men te para uma pro fis são? Então tra ta-se das es co las de apren di za do.
As es co las de apren di za do são uma co i sa e as pro fis si o na is, ou tra. Se ria uma
des gra ça a sua con fu são. A fa lar a ver da de, as duas es co las são ne ces sá ri as. É
ur gen te mul ti pli car mos as es co las pro fis si o na is, mas ao mes mo tem po de ve -
mos cri ar es co las de apren di za do em to dos os cen tros de in dús tria. Isto não
é pe dir mu i to. Em ma té ria de ins tru ção, nun ca se pede mu i to, e, para não fa -
lar se não de fi nan ças, afir mo até que ja ma is se da ria di nhe i ro a ma i or prê mio.

“Assim a es co la pro fis si o nal deve ser prá ti ca sem ser es pe ci al.
Com a es pe ci a li da de nada se fará de bom. É im pos sí vel pre pa rar na mes ma
es co la um te ce lão e um me câ ni co. A es co la que ti ver uma for ja não po de rá
ter um tear. Di ver sas ofi ci nas, di ver sos mis te res, mes tres de di ver sas pro fis -
sões não po de rão com eco no mia e pro ve i to es tar jun tos sob uma di re ção
úni ca. Tudo se ria mal fe i to, e ne nhu ma es pe ci a li da de te ria bas tan te alu nos
para po der se sus ten tar. Pela mes ma ra zão as es co las de apren di za do, mu i to
dis tin tas das pro fis si so na is, só es pe ci a is de vem ser.”

VIII

Como or ga ni za re mos as es co las cen tra is? Como as es pe ci a is? Se
da que las deve ha ver uma em cada pro vín cia, quan tas des tas de vem ha ver no
Impé rio?

Tra ta rei par ti cu lar men te de cada uma des tas ques tões.

IX

As es co las cen tra is de vem en si nar: ma te má ti ca, me câ ni ca, fí si ca,
quí mi ca, his tó ria na tu ral, fi si o lo gia, eco no mia po lí ti ca e de se nho li ne ar.

Os es tu dos, po rém, se rão di vi di dos em duas par tes, uma teó ri ca e
ou tra prá ti ca.

Pelo que cada es co la deve ter um la bo ra tó rio de fí si ca, química e 
os apa re lhos e ins tru men tos in dis pen sá ve is ao cur so.
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Na par te prá ti ca se deve dar a ma i or im por tân cia aos se guintes
tra ba lhos:

Em quí mi ca – as prin ci pa is ex pe riên ci as do cur so, a fa bri cação
dos res pec ti vos pro du tos, o co nhe ci men to das subs tân ci as sim ples nos
mi ne ra is, a aná li se de al guns de les.

Em fí si ca e me câ ni ca – as pro pri e da des dos mo to res, a com -
po si ção e con fec ção das má qui nas des ti na das a uti li zá-los, as leis co nhe -
ci das so bre a re sis tên cia dos ma te ri a is, a car pin ta ria, o cor te das pe dras,
a arte de fa bri car e tra ba lhar o fer ro e os mais me ta is, en fim to dos os
prin cí pi os ci en tí fi cos que ser vem à in dús tria e aos me i os que o ho mem
tem ima gi na do para uti li zar as for ças e as pro du ções da na tu re za.

Em de se nho – a ex pli ca ção e con fec ção dos mo de los de ge o -
me tria des cri ti va, de som bra, de pers pec ti va e pla nos to po grá fi cos.

Estes es tu dos são pre ci sos para quem quer ler no es pa ço, ver
com os olhos do es pí ri to os mais com pli ca dos ob je tos de arte, con ce ber 
e con ser var na ca be ça as al te ra ções que se lhes de vem fa zer.

Não pode dis pen sá-los nem o la vra dor, nem o che fe de fábri cas, 
nem o ne go ci an te.

O la vra dor tem edi fí cio a cons tru ir, su per fí ci es de solo a
modi fi car, ca mi nhos a fa zer, ca na is de ir ri ga ção a ca var, ins tru men tos e
me ca nis mos a di ri gir e aper fe i ço ar.

O che fe de fá bri cas tem mo to res e má qui nas a as sen tar for nos e 
ou tras obras a fa zer que a cada pas so des man dam mo de los di fí ce is.

Enfim o ne go ci an te não pode pres cin dir des ses es tu dos se
qui ser ter co nhe ci men to exa to dos ob je tos, que tem de ex pe dir ou receber,
as sim como dos ar ma zéns ou de pó si tos que faz, dos na vi os que fre ta,
dos pro je tos que toma a si ou de se ja se cun dar com o seu cré di to e os
seus ca pi ta is.

Três anos se rão ne ces sá ri os para que os alu nos pos sam ti rar
pro ve i to de cur sos tão im por tan tes.

A úni ca con di ção da en tra da deve ser a pro va dos exa mes das
es co las in fe ri o res.

O alu no que com ple tar o cur so terá o tí tu lo de ba cha rel em
ciên ci as, e as sim se dis tin gui rá dos que es tu da rem ciên ci as na tu ra is e
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en ge nha ria, que por fa ze rem es tu dos mais pro fun dos e mais lon gos se rão
dou to res.

X

Na cri a ção das es co las es pe ci a is cum pre que o Esta do em pri -
me i ro lu gar lan ce suas vis tas para a agri cul tu ra.

O país é es sen ci al men te agrí co la, e du ran te mu i tos anos só da
agri cul tu ra ti ra rá to dos os seus re cur sos.

De ma is a his tó ria da hu ma ni da de pro va que pela agri cul tu ra é
que co me çam to dos os me lho ra men tos. Seus pro du tos é que fo men tam o
co mér cio, a in dús tria e as ar tes. Sem cer to bem-es tar os ho mens não têm
de se jos nem as pi ra ções. Sua vida é um de sâ ni mo, seu úni co so nho o gros -
se i ro ali men to de que pre ci sam. Às ve zes até se es que cem da in te li gên cia e
de i xam suas fa cul da des se en tor pe cer no ma ras mo em que vi vem!

De po is que to das as pro vín ci as ti ve rem es co las agrí co las, a aten -
ção do Esta do de ve rá vol tar-se para as in dus tri a is. As es co las in dus tri a is,
como diz M. Ju les Si mon, de vem ser fun da das nos cen tros in dus tri a is e
prin ci pal men te para as in dús tri as do mi nan tes.

Como, po rém, en tre nós não há cen tros in dus tri a is nem in dús tri -
as do mi nan tes é mis ter que as es co las te nham em vis ta as in dús tri as, que
mais ou me nos pos sam de sen vol ver-se nes ta ou na que la re gião do Impé rio. 
Mu i to con vi ria que hou ves se, por exem plo, no vale do Ama zo nas uma es -
co la des ti na da a en si nar o fa bri co da bor ra cha e das suas prin ci pa is trans -
for ma ções; na pro vín cia do Ma ra nhão, que é tão rica de mi nas, uma es co la
des ta es pe ci a li da de.

Fi nal men te lan ça dos no país os ger mens da sua pros pe ri da de in -
dus tri al e agrí co la, pede o co mér cio, que tem de per mu tar os res pec ti vos
pro du tos, que se lhe dêem as ha bi li ta ções para isso ne ces sá ri as.

Assim, não fa lan do das ar tes li be ra is, que só po dem exis tir nos
pa í ses, que já têm de sen vol vi do to dos os seus re cur sos vi ta is, e de que por
isso ago ra não me ocu po, de três qua li da des de vem ser as nos sas es co las es -
pe ci a is: agrí co las, in dus tri a is e co mer ci a is.

Qu an to aos cur sos, como as es co las es pe ci a is só ad mi ti rão quem 
ti ver pas sa do pe las cen tra is, o que o alu no deve pro var no ato da ma trí cu la, 
to dos os es tu dos se fa rão me nos teó ri ca que pra ti ca men te, e se rão:
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Para as es co las agrí co las – agri cul tu ra, hor ti cul tu ra bo tâ ni ca,
ge o lo gia, ge o dé sia, me te o ro lo gia, mi ne ra lo gia, eco no mia ru ral, zo o lo gia, 
zoo tec nia, ve te ri ná ria, quí mi ca ve ge tal e de in dús tria agrí co la, es cri tu ração,
ins tru men tos agrí co las, cul tu ras es pe ci a is.

Para os in dus tri a is – ar qui te tu ra, his tó ria da in dús tria uni versal,
me câ ni ca in dus tri al, eco no mia, quí mi ca apli ca da à in dús tria e às ar tes, o
ramo das ciên ci as na tu ra is que ao alu no mais con vi er.

Para as co mer ci a is – eco no mia po lí ti ca, his tó ria do co mér cio,
dire i to co mer ci al, es ta tís ti ca, es cri tu ra ção do co mér cio, ope ra ções cambi a is,
mo e das, pe sos, me di das dos pa í ses es tran ge i ros, lín guas que os alu nos
qui se rem sa ber.

É desne ces sá rio no tar que se as es co las cen tra is não po dem
dispen sar ins tru men tos, mu i to me nos pres cin di rão de les as es co las es pe ciais,
so bre tu do as pri me i ras e se gun das.

Assim, que cada uma deve ter seus apa re lhos de fí si ca, seu labo -
ra tó rio de quí mi ca, seu mo tor, suas má qui nas de ex pe riên ci a.

Por úl ti mo ob ser vo que o cur so bem po de rá ser de dois anos, 
aten ta a ins tru ção que os alu nos já pos su em quan do saem das es co las
cen tra is.

Des te modo o alu no, ten do de i xa do a es co la pri má ria aos 15
ou 16 anos, e a cen tral no fim dos 19 ou 20 anos, con clui sua edu ca ção
o mais tar dar ao atin gir a ma i o ri da de, e vai co me çar sua vida jus ta men te
quan do, pelo atu al pla no de en si no, mu i tos mo ços se ma tri cu lam nas
esco las su pe ri o res!

XI

Esta be le ci do por esta for ma, o en si no su pe ri or, com cer te za
co lhe re mos dele gran des van ta gens.

Pri me i ra men te de sa pa re ce rá essa es pé cie de fa na tis mo que até 
hoje tem ha vi do pe los es tu dos li te rá ri os, mé di cos e de di re i to.

Em se gun do lu gar, como es ses es tu dos se rão subs ti tu í dos por 
outros mais po si ti vos e de ime di a ta in fluên cia no bem-estar dos homens, a
mu dan ça apro ve i ta rá não só a quem os se guir, mas à so ci e da de e ao
Esta do.
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Com tra ba lho in te li gen te e exe cu ta do de ba i xo de pre ce i to será 
ma i or a nos sa pro du ção, e por tan to tam bém a ri que za na ci o nal.

Como re sul ta do des tes bens os re cur sos que ora nos fal tam
apa re ce rão em toda a par te.

Enfim, se não pos so di zer que vi ve re mos num re i na do de
Satur no, não fal to a ver da de afir man do que uma fe liz trans for ma ção se
ope ra rá na nos sa vida, nos nos sos cos tu mes e no nos so ca rá ter.

Quem não vê é a po bre za que traz os ci da dãos de per nas
quebra das, sem in de pen dên cia, sem for ça e sem von ta de? Que de sa pa -
re cen do aque le mal pelo tra ba lho e seus pro ven tos to dos an da rão sem
em ba ra ço ou obs tá cu lo al gum, e o que é mais, che i os de ener gia, de vida 
e de no bre al ti vez?

XII

Pede ain da este ca pí tu lo uma ob ser va ção que re pu to mu i to
im por tan te.

Para que não fa lhe ne nhum dos re sul ta dos que es pe ro do
ensino que pro po nho, três ins ti tu i ções se de vem cri ar ao lado das res -
pec ti vas es co las.

São elas os jar dins bo tâ ni cos, os mu se us e os con ser va tó ri os
de ar tes e ofí ci os.

Ser vem os jar dins para o es tu do da ge o lo gia e da bo tâ ni ca. Os 
mu se us para as ciên ci as fí si cas e na tu ra is em ge ral. E os con ser va tó ri os
de ar tes e ofí ci os, como mu se us in dus tri a is que são, para con fir mar aos
es tu dan tes pela vis ta dos ins tru men tos e ex pe riên ci as prá ti cas, as idéi as
que a te o ria lhes dá.

Di zen do isto não pre ci so en ca re cer a im por tân cia des sas ins -
ti tu i ções.

Des ti nam-se elas a au xi li ar o es tu do de ciên ci as que nin guém
apren de sem fa zer exa mes prá ti cos. Po dem, por tan to, ser con si de ra das
se não como o seu olho, que é a luz teó ri ca, ao me nos como o guia da
sua apli ca ção.

Estas pro po si ções não são só in tu i ti vas: acham ple na con fir -
ma ção na his tó ria das ciên ci as na tu ra is.

 O Ensi no Público 153



O Sr. Dr. La dis lau Neto, nas suas Inves ti ga ções so bre o Mu seu da
Corte, mos tra que as ciên ci as na tu ra is nun ca po de rão fa zer sé ri os pro gres sos 
en quan to não exis ti rem mu se us e jar dins bo tâ ni cos.

Por quê? Per gun to e res pon do com o ilus tra do au tor que cito. 
Como nem sem pre bas ta para re co nhe cer mos um ho mem que nun ca
vimos que nos fa çam a me lhor des cri ção dele, tam bém não bas ta a des -
cri ção de uma pe dra, de uma árvo re, ou de uma plan ta co nhe ci da para o 
es tu dan te po der en con trá-la no meio de mu i tas ou tras se me lhan tes.

Se da qui se vê a ne ces si da de dos jar dins e dos mu se us, o mesmo 
su ce de à dos con ser va tó ri os de ar tes e ofí ci os.

Uma co i sa é ou vir a des cri ção de um pro ces so e de uma ex pe -
riên cia, ou ver o de se nho de um ins tru men to, e ou tra é ter à vis ta esse
ins tru men to e as sis tir a esse pro ces so ou a essa ex pe riên cia.

Bons olhos, bons ou vi dos, boa in te li gên cia po dem mu i ta vez
dis pen sar a pre sen ça do ob je to des cri to, ou a pro va da ex pe riên cia in cul -
ca da.

Mas é cla ro que isso nem sem pre há de su ce der, mes mo porque
há mu i to quem não te nha bons olhos, bons ou vi dos e boa in te li gên cia.

Impor ta, pois, que o  go ver no, fun dan do as es co las cen tra is e
es pe ci a is, não se es que ça da que les in dis pen sá ve is com ple men tos de las.
Do con trá rio a sua uti li da de não es ta rá na ra zão dos sa cri fí ci os, que se
hão de fa zer para sus ten tá-las.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Nono

DOS MEIOS DISCIPLINARES

 lei da ins tru ção pú bli ca não deve omi tir a abo li ção 
dos cas ti gos cor po ra is e avil tan tes.

Nem só isso se tor na ne ces sá rio.
Ela deve de cre tar se ve ras pe nas para os seus in fra to res,

porque de ou tro modo nada con se gui rá.
Como nes ta pro vín cia em al gu mas ou tras esse prin cí pio é já

dis po si ção le gal. O exem plo, po rém, do que aqui se dá me faz crer que
uma tão sa lu tar me di da em par te al gu ma pas sa de le tra mor ta.

Os cas ti gos cor po ra is, a ex pe riên cia mos tra que só pro du zem
um efe i to: ater rar os me ni nos e in dis pô-los con tra a es co la e o pro fessor.

Os avil tan tes, a pa la vra mes mo diz o que são e o que fa zem.
Pôr-se o me ni no, em ple na aula, de jo e lhos, com os bra ços

aber tos, no chão ou so bre uma mesa, pre gar-se à sua rou pa um le tre i ro
ou um em ble ma ir ri só rio, co lo car-se-lhe uma ca be ça de bur ro, ou fazer-se
qual quer ou tro cas ti go se me lhan te, não é só como pa re ce en tre gar a
criança à ri so ta dos com pa nhe i ros. É des mo ra li zá-la, ti rar-lhe todo brio,
aba ter-lhe o amor-próprio, o sen ti men to de dig ni da de, e tor ná-la descon fi a -
da de si mes ma pela cons ciên cia da sua ne nhu ma va lia.

I



Para ter-se um bom sis te ma de cas ti gos mu i to con cor rem as
di vi sões dos edi fí ci os es co la res.

Uma casa es co lar, além das di vi sões re cla ma das pelo en si no e
re cre io dos alu nos, deve ter sa las des ti na das a pri sões e ou tros cas ti gos
me no res.

Na Su í ça, onde não se co nhe ce a pena de ex pul são nem se
cha ma o pai a in ter vir para que os me ni nos cum pram os seus de ve res,
con tam-se em al gu mas es co las qua tro sa las des ti na das à cor re ção dos
alu nos cul pa dos.

Logo que um tem co me ti do fal tas, de que não se emen da por
ad mo es ta ções e ou tros me i os, é le va do a uma sala, que se cha ma sala da
re fle xão.

Se ele aí gri ta ou se re vol ta con tra o cas ti go, ou se pas sa do o
tem po da re fle xão é pos to em li ber da de, mas não se mos tra cor ri gi do,
le vam-no para ou tra sala já in fe ri or à pri me i ra, onde pas sa o do bro do
tem po que es te ve nes ta.

Se a se gun da sala é im pro fí cua, ou tra in fe ri or es pe ra o culpado,
onde fica de ti do a tra ba lhar por um ou dois dias sem apa re cer à fa mí lia,
que ape nas é avi sa da para lhe man dar as ne ces sá ri as re fe i ções.

Se nes ta su ce de o mes mo di mi nu em-lhe a co mi da, e passam-no
para uma sala pe que na e qua se es cu ra, mas nem por isso sem are jo,
onde ele fica re clu so dois ou mais dias, ten do por le i to um duro enxer gão.

Com es tes cas ti gos te nho ou vi do di zer que não há gê nio que
se não dome, obs ti na ção ou ín do le que se não ven ça. Alguns me ni nos
na se gun da ou ter ce i ra sala já im plo ram a li ber da de com mil pro tes tos
de se emen dar.

Entre nós isto é im pos sí vel. E não só pre sen te men te mas talvez
por mu i to tem po. As es co las que pos su í mos não têm se não uma sala, e
essa mes ma em re gra de pe que na ca pa ci da de. As que o Go ver no está
fazen do, pou co me lho res se rão que as ve lhas. Fe i tas a esmo, como quais quer 
ou tras ca sas, sem se ter em vis ta o fim a que se des ti nam, e de ba i xo do
fu nes to pen sa men to “an tes mu i tas so frí ve is que pou cas boas”, elas não
ser vi rão1 se quer para os exer cí ci os es co la res, logo que se alar gar pla no
do en si no.
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Enquan to, pois, não ti ver mos es co las que se pres tem ao empre go 
das re clu sões, que são os cas ti gos mais efi ca zes, po de re mos subs ti tuí-los 
por es tes: 

1º Adver tên cia do pro fes sor. 
2º Re pre en são do pro fes sor, di re tor ou su pe rin ten den te da

escola em pú bli co ou em par ti cu lar con for me as cir cuns tân ci as.
3º Pri va ção de re cre io.2

4º Pri va ção de no tas boas.
5º Fi car o cul pa do so zi nho na es co la de po is de seus com pa -

nhe i ros se re ti ra rem.
6º Adi ci o nar-se à pena an te ce den te a obri ga ção de fa zer algum

tra ba lho.
7º Par ti ci pa ção ao pai, tu tor ou di re tor do alu no.
8º Expul são.
O alu no ex pul so, com pre en de-se, não fica con de na do a crescer

na ig no rân cia. Pre ve nin do este caso a lei deve es ta be le cer que o pai é
obri ga do a dar-lhe ins tru ção, em qual quer ou tra es co la pú bli ca ou par ti -
cu lar.

Pas san do de umas para ou tras es co las o alu no pa ten te a rá sua
crô ni ca tan to aos no vos pro fes so res, como aos no vos co le gas, e é possível
que as sim se emen de.

Não é, pois, de pre su mir-se que um mau alu no, cor ren do todas
as es co las da lo ca li da de, che gue à úl ti ma sem es tar cor ri gi do.

Se to da via isso acon te cer, a pri me i ra de po is de to das de ve-se-lhe 
fran que ar como úl ti mo e su pre mo re cur so.

É aqui que mais sen sí vel se tor na a ne ces si da de de um bom
sistema de re clu sões es co la res. So bre ser mu i to ri go ro sa a pena de
expul são nem sem pre pode ser em pre ga da. Às ve zes não tem o alu no
que a me re ce ou tra es co la para re ce bê-lo, como su ce de no in te ri or das
pro vín ci as, re sul tan do daí este tris te di le ma. Ou o me ni no é ex pul so, e
mais nada apren de rá, ou fica na es co la, cujo pro fes sor tem des res pe i tado e
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des mo ra li za do, com gran de pre ju í zo da dis ci pli na es co lar e dos bons
cos tu mes dos ou tros alu nos.

II

Se se cas ti ga o mau para tor nar-se bom de ve-se pre mi ar o
bom para tor nar-se me lhor. Assim to das as na ções cul tas vêem na dis tri -
bu i ção dos prê mi os es co la res um ex ce len te meio de fo men tar o es tí mu -
lo e man ter a or dem en tre os alu nos.

É pre ci so, pois, que o Bra sil tam bém dis tri bua prê mi os nas
suas es co las.3

Nem me opo nham a te o ria dos es cri to res, que, re pro van do a
emu la ção como mó vel de con du ta, con de nam os prê mi os es co la res
como fon te de pre sun ção, ódio e in ve ja en tre os me ni nos.

É um erro gra vís si mo o que rer-se se pa rar da edu ca ção toda
idéia de in te res se e re com pen sa. A edu ca ção pú bli ca pelo me nos fi ca ria
in com ple ta per den do uma das suas ma i o res van ta gens, que é de cer to
modo re pre sen tar a vida so ci al.

O in te res se na vida do ho mem não é o úni co mó vel da sua
condu ta, mas o é de mu i tas ações. Seus tra ba lhos nem sem pre são
recom pen sa dos, po rém, por mais que se fale de obri ga ção e de ver, jamais
se con se gui rá que o in te res se seja uma coisa sem sig ni fi ca ção para a
espé cie hu ma na.

De ma is se a co e xis tên cia dos ho mens pro duz pa i xões e algumas 
delas po dem ser fu nes tas, não é isso mo ti vo para que as afas te mos
inteiramen te das re la ções dos me ni nos, sob pena de lhes mos trar mos o
comér cio do mun do por um as pec to men ti ro so.

A edu ca ção pú bli ca não re pou sa nas mes mas ba ses da do més -
ti ca.

Esta prin ci pia por as sim di zer com a vida, e põe o me ni no
sob a de pen dên cia das pes so as.

Aque la co me ça quan do ele pas sa ao do mí nio das coi sas.
A pri me i ra, toda mo ral que é, só um bem tem por fim, o do

me ni no.
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A se gun da, de ca rá ter le gal, su bor di na-o aos in te res ses da
soci e da de, de que ele faz par te, e por ser for ma da no in te res se de to dos
con si de ra se cun dá rio o in te res se par ti cu lar.

O me ni no na casa pa ter na não obe de ce ou não pre en che suas 
fun ções se não para cum prir o seu de ver.

Assim não é ra zoá vel, se ria mes mo pe ri go so o re com pen sá-lo 
por isso. Ele con tra i ria o há bi to de não con si de rar o de ver obri ga tó rio
quan do não ti ves se cer te za de re com pen sa.

Ou tro tan to, po rém, não su ce de ao me ni no que se acha numa 
casa de edu ca ção pú bli ca.

Sem dú vi da que as con si de ra ções do de ver não são alhe i as
nem à sua apli ca ção nem à sua con du ta. Ele não po de ria mes mo pres -
cin dir des se ele men to da edu ca ção do més ti ca. A me lhor edu ca ção é a
que as so cia a pú bli ca à do més ti ca, e esta é a úni ca, em que o sen ti men to
no de ver pode ser ins pi ra do em toda a sua in ten si da de.

Mas nem por que o es co lar peça à es co la os mo ti vos da sua
emu la ção e à casa do pai esse amor ao de ver que a edu ca ção pú bli ca
subs ti tui por ou tros mó ve is,4 se gue-se que ele não te nha con tra í do outras
re la ções fun da das so bre ou tros prin cí pi os.

Ele se acha em con cur so com de ze nas de me ni nos da sua idade, 
que por cer to não se con du zi rão igual men te bem.

Ora, aqui pro duz-se uma nova idéia de jus ti ça. O me ni no já
não en con tra a jus ti ça pa ter na, que, como a di vi na, ga lar doa cada um
segun do o seu mé ri to pes so al, mas a jus ti ça da so ci e da de que pro por -
ciona o prê mio de cada um ao seu mé ri to com pa ra ti vo.

Esta jus ti ça pre si de a maior par te das re la ções dos ho mens. 
Todos têm o sen ti men to dela. Ela nas ce e pro duz-se com a so ci e da de, e, 
por que é in dis pen sá vel à ma nu ten ção da or dem, deve ser sa tis fe i ta e respe i -
ta da. É pre ci so que quem pra ti ca o bem sa i ba que o mé ri to tem di re i to à 
su pe ri o ri da de, e quem pra ti ca o mal que o de mé ri to ex clui a igual da de.

O prê mio es co lar em face des tes prin cí pi os é, pois, con ve ni en te e
ne ces sá rio tan to para o me ni no que o me re ce como para o que não se
mos tra dig no dele. Ele não que bra em nada a for ça do de ver, que con ser va 
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à par te os seus mo ti vos e as suas re com pen sas. Não é sim ples men te a
exa ti dão no cum pri men to do de ver que se pro cu ra re com pen sar, pois
dis so não se tra ta quan do o me ni no está sem com pe ti do res. A re com -
pen sa é o pre ço da sua su pe ri o ri da de, a ex pres são de um di re i to ad qui ri do
por ele e res pe i ta do pe los ou tros. Nada por tan to mais le gí ti mo e mais
mo ral que se me lhan te tri un fo.

Li vre dos mo ra lis tas a idéia dos prê mi os es co la res topa logo
ou tra ob je ção.

“Os prê mi os au men ta rão mu i to as des pe sas do en si no” –
obser vam pse u do-economistas.

Esta ob je ção, po rém, não tem se quer a apa rên cia da que acabo
de re fu tar.

Pri me i ra men te ela não ata ca a idéia em si, mas na sua re a lização,
e isso mes mo só na par te em que de pen de dos me i os pe cu niá ri os.

Em se gun do lu gar, que me per mi ta per gun tar: Por que se gas ta
com a ins tru ção? Por que dela é que re sul ta o de sen vol vi men to in te lec tu al,
mo ral e in dus tri al do país. Ou por que a ri que za in te lec tu al é a base dos
cos tu mes e da ri que za ma te ri al de to dos os pa í ses.

Ora, se as sim é, dê-se-lhe tudo que for in dis pen sá vel sob pena 
de gas tar-se inu til men te. Se em ge ral a eco no mia mal en ten di da é um
ver da de i ro pre ju í zo, com re la ção à cul tu ra mo ral do povo é não só isso,
mas ain da uma ne ga ção dela, das suas van ta gens, dos seus be ne fí ci os, o
que quem ob je ta não põe em dú vi da. A ins tru ção está para o povo na
mes ma ra zão em que a se men te está para a ter ra. Como quan to mais
seme a da mais pro duz a ter ra, quanto mais ins tru í do e de sen vol vi do for
o povo, tan to mais fe liz ele será.

Duas or dens de prê mi os se po dem es ta be le cer: prê mi os dis -
tri bu í dos pe los mes tres no cor rer do ano le ti vo e prê mi os dis tri bu í dos
pe los exa mi na do res na oca sião dos exa mes.

Os pri me i ros são:
O elo gio do mes tre.
A dis tri bu i ção de boas no tas.
O lu gar de hon ra.
Os bi lhe tes de sa tis fa ção.
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Se o alu no se por ta bem ou dá boas con tas dos seus es tu dos,
o pro fes sor o elo gia pu bli ca men te, per su a din do-o a con du zir-se de
modo que me re ça me lhor dis tin ção.

Este prê mio é de gran des van ta gens.
M. Da li ga ult5 diz – “Qu an to as cri an ças te mem a re pri men da

do mes tre gos tam de re ce ber de mons tra ções da sua sa tis fa ção”.
Cum pre, po rém, que a res pe i to haja mu i to dis cer ni men to e

mu i ta ca u te la. O elo gio fre qüen te pode tor nar-se inú til; e o exa ge ra do
fará o alu no or gu lho so e in dó cil.

Se o alu no se por ta de modo tal que pa re ce pou co o elo gio
ver bal, o pro fes sor deve dar-lhe, de vez em quan do, sem pre po rém nos
sá ba dos, uma nota sig ni fi ca ti va do seu pra zer, a qual pode ser re di gi da
as sim:

ESCOLA PÚBLICA DE...

GRAU...

Nota boa con ce di da ao alu no F... por sua
con du ta e apro ve i ta men to (ou só por uma das
duas ra zões)
Data

O pro fes sor
F. de Tal.

Sus ten ta o alu no a po si ção que lhe al can çou as pri me i ras no tas
boas, e che ga a con tar cer to nú me ro de las, v. g. 15 ou 20. Nes te caso,
como o seu me re ci men to exi ge uma de mons tra ção mais im por tan te, o
pro fes sor ao en cer rar a es co la no sá ba do lhe dará um lu gar de hon ra,
que ele per de rá logo que ou tro alu no apre sen tar ma i or nú me ro de no tas. 
Está en ten di do que em igual da de de con di ções po dem dois ou mais alu nos 
ocu par lu ga res de hon ra, as sim como que um só alu no pode ex clu ir, por 
ex ces so de no tas, to dos aque les que o não igua la rem.
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Em al guns pa í ses esta dis tin ção é acom pa nha da de uma meda lha
que o pre mi a do traz ao pe i to en quan to não per de o seu lu gar. Con vi ria
mu i to se guir mos este cos tu me.

Acon te ce às ve zes que o alu no, que se re co men da pela conduta,
não pode se re co men dar pelo apro ve i ta men to.

Para se dis tin guir uma da ou tra su pe ri o ri da de con vém ha ver
luga res de hon ra por con du ta e por apro ve i ta men to. Uns à di re i ta,
outros à es quer da do pro fes sor.

Como com ple men to en fim des tas dis tin ções está o bi lhe te de
satisfa ção, em que o pro fes sor co mu ni ca ao pai, tu tor ou di re tor do
menino o quan to se acha sa tis fe i to com ele.

Este bi lhe te po de rá ser fe i to as sim:

ESCOLA PÚBLICA DE...

GRAU...

O alu no F. mos tra-se dig no de lou vor pela
sua con du ta e apro ve i ta men to (ou só por uma das
duas ra zões)
Data

O pro fes sor
F. de Tal.

Cum pre ob ser var que o bi lhe te de sa tis fa ção deve ser en vi a do 
no dia em que o alu no con quis tar o lu gar de hon ra, e bem as sim que só
nes te caso é o mes mo prê mio ad mis sí vel.

Estes in cen ti vos não po dem de i xar de pro du zir sa lu ta res efe i tos.
Impor ta, po rém, que o pro fes sor use de les com a ne ces sá ria

ca u te la.
O que há pou co dis se do elo gio exa ge ra do e fre qüen te

pode-se di zer de to das as ou tras dis tin ções quan do elas não são ins pi radas
pela jus ti ça e fe i tas à luz de um ir re pre en sí vel cri té rio.

Os prê mi os dis tri bu í dos pe los exa mi na do res de vem ser li vros
ri ca men te en ca der na dos e me da lhas de pra ta e ouro.
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Estes prê mi os são no  di zer de M. Da li ga ult, os mais honro sos e 
es ti má ve is. Sem eles ne nhum va lor os ou tros te ri am.

Para que, po rém, eles pos sam pro du zir to dos os seus efe i tos
não de vem ser con fe ri dos só pelo re sul ta do dos exa mes, mas tam bém
pelo me re ci men to que os alu nos hou ve rem mos tra do du ran te o ano.

Não pas sa rei adi an te sem con sig nar aqui mais uma idéia que
me pa re ce boa.

Tam bém da qua li da de das sa las es co la res se pode ti rar par ti do 
para es tí mu lo dos me ni nos.

Isto por ora, bem sei, é tão im pos sí vel como a pri são es co lar.
As nos sas es co las não se pres tam às ne ces si da des do en si no. Mas Deus
nos li vre de que elas as sim con ti nu em. Por tan to, já que ma ni fes tei a
idéia, é jus to que eu diga como a po ria em prá ti ca.

Con for me já mos trei, deve a aula, seja de que grau for, ser
divi di da em duas ou mais clas ses, ocu pan do cada clas se a sua sala.

Para essa me di da, cujo fim já de cla rei, ser vir tam bém ao es tí -
mu lo dos me ni nos bas ta uma con di ção.

Te nha cada clas se a sua sala, cada sala as suas de co ra ções e os
seus apres tos es co la res, mas de modo que a se gun da seja me lhor que a
pri me i ra, a ter ce i ra me lhor que a se gun da, e as sim por di an te, des de o
sim ples ne ces sá rio e de cen te até o rico e lu xu o so es par so em pro fu são.

À en tra da da es co la o alu no ocu pa a pri me i ra sala, e, como
esta é já bas tan te agra dá vel, na tu ral men te gos ta de ocu pá-la.

Sabe ele, po rém, que quan to mais de pres sa se pre pa rar no
estu do da pri me i ra, tan to mais cedo pas sa rá para a se gun da. E as sim
em pre ga to dos os seus es for ços para al can çá-la.

Na se gun da o mes mo su ce de por amor à ter ce i ra, e as sim por 
di an te se esta não é a úl ti ma.

Lem bro ain da que para ma i or in cen ti vo dos me ni nos o pro -
fes sor, ao re ce ber um novo alu no, deve mos trar-lhe toda a es co la, mas,
uma vez de sig na da a sua sala, pro i bir-lhe o in gres so nas sa las su pe ri o res
sem ser para elas cha ma do.

Des te modo, não só o que ele viu como a pro i bi ção que se
lhe fez o tor na rá tão am bi ci o so da hon ra que ele com cer te za a con se -
gui rá no me nor tem po que lhe for pos sí vel.
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Mu i to pode o amor-pró prio, a cu ri o si da de e o es tí mu lo do
mis té rio.

III

Nem só as es co las in fe ri o res pre ci sam dos me i os dis ci pli na res.
Pos to não se jam in fan tes, os alu nos do en si no su pe ri or são

igual men te sus ce tí ve is de me re cer prê mi os ou cas ti gos.
Con vém, pois, que na or ga ni za ção das res pec ti vas es co las se

te nha em vis ta essa ne ces si da de para o fim de se lhes apli car o que fica
dito tan to quan to seja pos sí vel.
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Ca pí tu lo Dé ci mo

DA ADMINISTRAÇÃO E INSPEÇÃO DAS ESCOLAS

 quem deve com pe tir a ad mi nis tra ção das es co las?
Ao Esta do, à pro vín cia, ao mu ni cí pio?

Eis aqui uma das ma i o res ques tões, a que a ins tru ção pú bli ca
pode dar lu gar.

Entre mos, pois, nela com o cri té rio e cu i da do pre ci sos.

II

A ins tru ção pú bli ca, sa be-se, é ob je to de in te res se lo cal e geral.
Pos to que em grau di fe ren te ela in te res sa si mul ta ne a men te ao Esta do, à
pro vín cia e ao mu ni cí pio.

O go ver no cen tral, diz M. E. de La ve le ye, pode me lhor que
os po de res lo ca is apre ci ar a im por tân cia e ne ces si da de da ins tru ção.

Daí para ele o di re i to de de ter mi nar as ba ses e os prin cí pi os
de um bom en si no pú bli co.

Mas qual da que las en ti da des está em me lho res con di ções de
po der ad mi nis trar as es co las, to man do pron ta men te as pro vi dên ci as que 
o ser vi ço coti di a no pe dir?

I



Pa re ce-me que é re sol ver a ques tão o sim ples fato de a co lo -
car mos nes tes ter mos. Se a pro vín cia e o Esta do es tão lon ge das es co -
las, para logo se vê que não são os me lho res ad mi nis tra do res que lhes
con vém.

Com efe i to, de um lado a di fi cul da de da ins pe ção, de ou tro a
de mo ra nas pro vi dên ci as do ser vi ço, faz com que nem a pro vín cia nem
o Esta do pos sa bem di ri gir as es co las e pro vê-las do ne ces sá rio.

Assim a ad mi nis tra ção de las per ten ce na tu ral men te aos mu ni -
cí pi os, que além dis so têm todo in te res se em pos su ir bons pro fes so res.

Pelo me nos é esta a lei de to das as na ções ci vi li za das, ex ce to
só a Ingla ter ra, onde o Esta do ape nas co ad ju va a ini ci a ti va in di vi du al,
úni ca base da ins tru ção, sem to da via in ter vir nela.

Ora, co nhe ci do este prin cí pio, como de vem ope rar os mu ni cí -
pi os? É o que o le i tor vai ver no se guin te dis cur so. Tra ta rei pri me i ra -
men te do en si no in fe ri or, de po is do su pe ri or.

III

Na Amé ri ca do Nor te o en si no de cada Esta do é di ri gi do por
uma co mis são cen tral, ele i ta pe los pais de fa mí lia, e cha ma da Bo ard of
Edu ca ti on; o de cada mu ni cí pio, por uma jun ta es co lar ele ti va, a que se dá 
o nome de co mis são mu ni ci pal.

Tan to uma como ou tra co mis são é pes soa ci vil, e tem ca pa ci -
da de para re ce ber do na ti vos e le ga dos, bem como para con tra tar em
nome da ins tru ção pú bli ca.

Ao lado quer da pri me i ra quer da se gun da co mis são exis te
ain da um su pe rin ten den te, em cer tos lu ga res ele ti vos, nou tros não, o
qual toma a si a par te ati va da ad mi nis tra ção, e tem por um dos seus
prin ci pa is de ve res o fa zer con fe rên ci as em fa vor da ins tru ção e vi si tar as 
es co las que lhe são su je i tas,1 para in for mar à res pec ti va co mis são so bre
o seu es ta do e ne ces si da des.

A ins pe ção das es co las, a vi gi lân cia das des pe sas, os exa mes
dos pro fes so res, são, como diz M. Hip pe au, as prin ci pa is fun ções da
comis são ge ral.
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Ela é que mar ca as jun tas mu ni ci pa is os qui nhões que lhes cabem 
no fun do ge ral da ins tru ção, quem re gu la a soma das ta xas co bra das
pelo Esta do para a ma nu ten ção das es co las, quem es co lhe e com pra
livros, quem con vo ca as re u niões dos pro fes so res.

Sem em bar go, po rém, da in fluên cia e au to ri da de, quer das co -
mis sões cen tra is quer dos seus su pe rin ten den tes, as jun tas for ma das nos
se i os dos mu ni cí pi os é que são os ver da de i ros ad mi nis tra do res das es co las.

Assim é que elas, por si ou por seus su pe rin ten den tes, vi si tam 
as es co las, exa mi nam tudo que diz res pe i to ao go ver no, en si no, es tu do,
pro ce di men to dos pro fes so res, li vros clás si cos, es ta do ma te ri al dos edi fí -
ci os es co la res, ve lam pela exe cu ção dos re gu la men tos e di ri gem às
co mis sões cen tra is mi nu ci o sos re la tó ri os so bre a si tu a ção ma te ri al, mo ral
e fi nan ce i ra das es co las.

Fora para de se jar que as es co las do Bra sil ti ves sem  uma
admi nis tra ção como as ame ri ca nas.

Caso, po rém, se en ten da (ó! des gra ça!) que não es ta mos pre -
pa ra dos para tan ta li ber da de, pro cu re mos ao me nos ti rar da que le mol de
o que com van ta gem pode ser apro ve i ta do.

Assim for me mos as co mis sões mu ni ci pa is sem lhes dar mos
logo to das as fun ções das jun tas ame ri ca nas, e imi te mos as co mis sões
cen tra is cri an do um con se lho li te rá rio em cada pro vín cia, e in ves tin do
esse con se lho de al guns dos po de res que ora exer cem os pre si den tes e
os atu a is ins pe to res da ins tru ção.

Mas há dois pon tos em que a re for ma não pode tran si gir com 
o sta tus quo.

Um é a cri a ção dos su pe rin ten den tes. Ou tro é a per so na li da de 
ci vil, quer das jun tas quer dos con se lhos, para que pos sam con tra tar e
rece ber do na ti vos em bem do en si no pú bli co, pois este sem essa con dição 
não po de rá ter o pa tri mô nio que nou tro lu gar hei de pro por.

O con se lho já não é no vi da de. Sa be-se que o tem o Mu ni cí pio 
Ne u tro, e, além de ou tras, as pro vín cias do Rio de Ja ne i ro, Pará, Ba hia e
Pernam bu co, não ha ven do uma só que pen se em ex tin gui-lo, pelo contrá -
rio lou van do to das igual men te as suas van ta gens. É cer to que ne nhum
dos con se lhos exis ten tes tem per so na li da de ci vil. Mas não é para temer-se
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que esse novo ca rá ter ve nha ar ru i nar a ins ti tu i ção, sen do os con se lhos
for ma dos por ho mens es cla re ci dos e ho nes tos.

A jun ta não está no mes mo caso do con se lho, isto é, não há
ex pe riên cia que a de fen da, mas tudo me faz crer que se ela for es ta be le -
ci da com al gu mas ca u te las não abu sa rá da sua per so na li da de.

Per gun ta rá o le i tor: Não po de ri am as ve re a ções fa zer as ve zes 
das jun tas?

Des de que re co nhe ce mos que a ad mi nis tra ção do en si no deve 
es tar no mu ni cí pio, faz-se pre ci so que, ou crie mos pes soa que con tra te
em seu nome ou de mos esse po der às ve re a ções.

Mas essa pes soa não pode ser in di vi du al. Para re pe lir se me -
lhan te pre ten são bas ta lem brar-se a his tó ria dos atu a is de le ga dos li te rá ri os, 
e ver-se a soma de po der, que pela re for ma tem de re si dir no mu ni cí pio.

Ora, sen do ne ces sá ria uma pes soa co le ti va não há dú vi da que
a jun ta é pre fe rí vel à ve re a ção.

A ve re a ção, pos to pa re ça mu i to pró pria para cu i dar do en si no, 
pe las mu i tas fun ções que tem a exer cer, ofe re ce me nos van ta gens que
uma ad mi nis tra ção par ti cu lar men te ele i ta para aque le fim.

Mas não é este o úni co mo ti vo pelo qual de ve mos pre fe rir a
cri a ção da jun ta es co lar.

Pug nan do por esta ins ti tu i ção na Fran ça, M. de La ve le ye dis -
se: “Ele ger ho mens es pe ci a is, en car re gá-los de mis são es pe ci al, tor ná-los 
es pe ci al men te res pon sá ve is por seus atos é o mais se gu ro meio de
chegar mos ao fim pro pos to.”

Na ver da de, a ele i ção, ten do só por fim cons ti tu ir uma comis são 
es co lar, tor na mais sen sí vel quer para os ele i to res quer para os ele i tos a
impor tân cia de tudo que toca ao en si no, e, por con se qüên cia, faz espe rar
que uns e ou tros cum pram me lhor os seus de ve res.

Enfim o su pe rin ten den te tam bém re pre sen ta idéi as de in te -
res se ca pi tal.

Par te ati va da ad mi nis tra ção cen tral ou mu ni ci pal, nele é que
re si de o po der exe cu ti vo do con se lho ou da jun ta.

Na Amé ri ca é o su pe rin ten den te que vi si ta as es co las e fis ca liza
o seu es ta do, dan do des te in for ma ções ao con se lho ou à jun ta para serem
to ma das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.
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Ora, cri ar en tre nós um tal em pre go é en car nar nele a sa tis -
fa ção de uma das ma i o res ne ces si da des do en si no – a ins pe ção das es -
co las. Ne ces si da de que Mr. Rice, an ti go su pe rin ten den te de Nova Ior -
que, apre cia nes tes ter mos: “Pre ci sa mos de ins pe to res in te li gen tes e
enér gi cos, a fim de ob ter mos um sis te ma uni for me de en si no, eco no -
mia nas des pe sas e ati vi da de efi caz e real da par te dos pro fes so res.
Tudo de pen de da ins pe ção. Sem ela o res to pou co vale e as es co las
não ser vem ao pú bli co em ra zão do que elas cus tam ou do que se deve 
es pe rar.”

A es tes fins o su pe rin ten den te po de ria unir ou tro não me nos
im por tan te: re co nhe cer as in te li gên ci as su pe ri o res e ti rá-las da mul ti dão.2

Ele in ter ro ga ria os alu nos de to das as es co las e pro cu ra ria
des co brir as ca pa ci da des e ap ti dões es pe ci a is que fa zem os sá bi os e os
gran des ar tis tas, ou es sas in ven cí ve is in cli na ções, que são, por as sim dizer, o 
ins tin to dos gran des des ti nos. Esta co lhe i ta to dos os anos re pe ti da nas
esco las in fe ri o res não te ria por fim só en ri que cer per pe tu a men te as
supe ri o res. Da ria ao mun do os te sou ros in te lec tu a is que a Pro vi dên cia
nos pro di ga li za, e que à fal ta de ins tru ção vi vem, se não des per ce bi dos,
inú te is e sem hon ra para a hu ma ni da de.

Toda a lei so bre a ins tru ção que es que cer esta me di da não
será com ple ta. O fim do Esta do, der ra man do a ins tru ção por to das as
clas ses, não é só en si nar o povo a ler, es cre ver e con tar. É tam bém ve lar
para que não se per ca ne nhu ma das in te li gên ci as que com põem a
população, e fa zer sur gir to das as su pe ri o ri da des, pon do cada uma no seu
lugar por meio da ins tru ção que o seu ta len to re cla ma.

Con clu í do o meu tra ba lho nes te pon to ob ser vo que as co missões 
não de vem ser nu me ro sas nem ter lon ga du ra ção. Pode cada uma
renovar-se de dois em dois anos, ten do a jun ta três e o con se lho cin co
mem bros.

Ambas, po rém, de vem re u nir ao ca rá ter de ele ti vas a con di ção 
de ser re mu ne ra das.

Ele ti vas, fi ca rão in de pen den tes do go ver no e só de pen den tes
do povo que é di re ta men te in te res sa do pela ins tru ção, e que as sim se
acos tu ma a pen sar nela.

 O Ensi no Público 169

2 Idéia de Aimé Mar tin – Edu ca ti on des Mères de Fa mil le.



Re mu ne ra das, te rão um in cen ti vo para bem de sem pe nhar os
seus de ve res, e da rão lu gar a que mais fa cil men te se jam pu ni das em seus 
abu sos.

E se é jus to que se re mu ne rem es sas en ti da des nes ta par te
nada pre ci so de di zer quan to aos su pe rin ten den tes ou vi si ta do res das
esco las.

Só lem bro que eles de vem ser no me a dos e de mi ti dos pe los
Pre si den tes das pro vín ci as sob pro pos ta mo ti va da das co mis sões.

A ra zão é que não po den do os Pre si den tes fi car alhe i os ao
ser vi ço do en si no pú bli co, pre ci sam ter jun to a cada co mis são uma pes -
soa de sua con fi an ça que cum pra suas or dens no que for da sua com pe -
tên cia e lhes dê con ta dos atos dos con se lhos e das jun tas a fim de as
co i bi rem nos seus des man dos.

Obser vo en fim que os su pe rin ten den tes ne nhu ma au to ri da de
po dem exer cer so bre as co mis sões: seu fim é ins pe ci o nar as es co las, dar
ex pe di en te ao ser vi ço que não pre ci sar de de li be ra ção das co mis sões,
servir de me di a ne i ro en tre elas e os Pre si den tes e es cla re cer es tes, a
le gis la tu ra e o pú bli co so bre o es ta do e ne ces si da des do en si no. Pelo que 
to dos os anos os su pe rin ten den tes dos mu ni cí pi os di ri gi rão mi nu ci o sos
re la tó ri os aos con se lhos cen tra is, e à vis ta de les os res pec ti vos su pe rin -
tenden tes, em re la tó ri os ge ra is, que se rão di ri gi dos aos Pre si den tes e
publi ca dos pela im pren sa, con sig na rão tudo que con vi er ao ser vi ço.

Des ne ces sá rio é di zer que nes tas re fle xões com pre en do não
só o en si no in fe ri or das pro vín ci as, mas tam bém o que se acha a car go
do Esta do.

Assim que no Mu ni cí pio Ne u tro deve ha ver, em vez do con -
se lho exis ten te ao lado da ins pe to ria, uma co mis são es co lar que re ú na
toda a soma de po der que se des cen tra li zar nas pro vín ci as.

IV

Ago ra as es co las su pe ri o res.
De to dos os ra mos do ser vi ço na ci o nal aque le que me nos se

com pa de ce com a cen tra li za ção é o en si no pú bli co.
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Por um lado é pre ci so in te res sar nele o ma i or nú me ro pos sí vel
de ci da dãos. Por ou tro cada es co la tem ne ces si da des co ti di a nas, cuja
sa tis fa ção não pode ser re tar da da sem pre ju í zo.

Par tin do des te prin cí pio en ten do que até a ins tru ção su pe ri or
deve es tar a car go das pro vín ci as, e, pela sua des ne ces si da de, me oponho à
cri a ção do pre ten di do Mi nis té rio da Ins tru ção Pú bli ca.

Assim, se es ti ves se em mi nhas mãos, es ta be le ce ria por este
modo a ad mi nis tra ção das es co las su pe ri o res.

O Esta do pas sa rá para as pro vín ci as a ad mi nis tra ção das esco las
su pe ri o res, e na mes ma lei em que o fi zer se obri ga rá pe las res pec ti vas
des pe sas.

Do Esta do para com as mes mas es co las só um di re i to se
reco nhe ce: o de ver se lhes são apli ca dos os fun dos pro ve ni en tes da sua
con tri bu i ção. Em con se qüên cia do que pe los ad mi nis tra do res pro vin ciais
lhe se rão da dos to dos os es cla re ci men tos que nes se in tu i to fo rem pedidos.

Os ne gó ci os mais al tos e mais gra ves que o en si no pos sa sus -
citar se rão re sol vi dos pe los go ver nos pro vin ci a is, sob pro pos ta das escolas:
por es tas so men te os que não es ti ve rem nes se caso.

Para esse fim cada es co la, iso la da ou não, for ma rá um con selho,
e o mes mo terá lu gar nas uni ver si da des.

Os con se lhos das es co las se rão for ma dos em seu seio, isto é,
se com po rão dos res pec ti vos pro fes so res.

Os das uni ver si da des se rão com pos tos dos di re to res das
facul da des a elas ane xas e dos len tes ca te drá ti cos das mes mas.

Cada con se lho terá seu pre si den te e sua per so na li da de ci vil.
Será pre si den te do con se lho da es co la aque le den tre os pro -

fes so res que anu al men te for ele i to para esse car go.
Será pre si den te do con se lho uni ver si tá rio aque le dos pre si -

den tes das es co las que ti ver sido mais vo ta do.
Ao con se lho uni ver si tá rio com pe ti rão to dos os ne gó ci os de

in te res se ge ral da uni ver si da de, como a eco no mia e po lí ti ca do es ta be le -
ci men to, a apli ca ção das pe nas dis ci pli na res, que ex ce de rem a al ça da dos 
con se lhos das es co las.

Ao con se lho de cada es co la per ten ce o res pec ti vo re gi me
cien tí fi co, bem como o cum pri men to das leis que lhe dis se rem res pe i to.
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Ao da uni ver si da de a fis ca li za ção de todo o en si no que em suas es co las
se der.

Aos pre si den tes dos con se lhos das es co las e uni ver si da des
per ten ce rá toda a par te ati va da ad mi nis tra ção.

As no me a ções dos len tes das uni ver si da des se rão fe i tas pe los
res pec ti vos con se lhos. A ra zão é que a pos se de bons pro fes so res entende
es sen ci al men te com o cré di to da uni ver si da de que nin guém mais que ela 
tem in te res se em ze lar.

Para que as sim seja deve as sis tir ao con cur so não só o con se lho
da respec ti va es co la, como o da uni ver si da de, em que a mes ma es co la se
achar.

As no me a ções dos len tes das es co las iso la das tam bém deverão
ser fe i tas pe los seus con se lhos, mas, como a es co la iso la da não está no
mes mo caso da uni ver si da de, po dem-se tor nar as no me a ções de pen dentes
da apro va ção do go ver no.

Está en ten di do que as no me a ções de len tes só em con cur so
de vem ser fe i tas, as sim como que deve ha ver um con cur so para o lu gar
de subs ti tu to e ou tro para o de len te efe ti vo. A so ci e da de ins ti tu in do o
con cur so não pro cu ra e não ob tém se não o mé ri to com pa ra ti vo. Tal indi ví -
duo que se mos trou bom para o lu gar de subs ti tu to pode pa re cer mau
para o de len te efe ti vo, se no vas ap ti dões fo rem ad mi ti das a dis pu tar
com ele esse lu gar.

A co la ção dos gra us na es co la iso la da será fe i ta na pre sen ça
do seu con se lho pelo res pec ti vo pre si den te. Na es co la re u ni da em uni -
ver si da de as sis ti rá tam bém o con se lho des ta, e será o ato fe i to pelo seu
pre si den te.

Os exa mes das es co las se rão ne gó ci os par ti cu la res de cada
uma en quan to não se tra tar de con fe rir o grau de dou tor. Então for mar-se-á 
para co nhe cer da ap ti dão do can di da to um júri com pos to dos pro fes sores
da res pec ti va es co la, de um pelo me nos de cada uma das es co las, uni ver -
si tá ri as ou não, exis ten tes na lo ca li da de, e de qual quer pes soa que se
apre sen tar para ar güir o exa mi nan do.

Aci ma dos con se lhos fi ca rão as as sem bléi as para vo tar as des pe -
sas do en si no, e os Pre si den tes das pro vín ci as para au to ri zar a sa tis fa ção 
das mes mas des pe sas.
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Em cada uni ver si da de, bem como em cada es co la, ha ve rá um
te sou re i ro para to mar con ta do seu pa tri mô nio, bem como para re ce ber
do co fre pú bli co os fun dos des ti na dos ao es ta be le ci men to e dar-lhes a
de vi da apli ca ção. Este em pre ga do é da con fi an ça do con se lho, por tan to
só por ele pode ser no me a do.

Para sa nar qual quer in con ve ni en te que pos sa nas cer da in de -
pendên cia, em que fi cam as es co las, o en si no su pe ri or terá seus ins pe tores
em to das as pro vín ci as, per ten cen do a sua no me a ção aos res pec ti vos
Pre si den tes.

Os ins pe to res do en si no su pe ri or vi si ta rão to das as es co las e
uni ver si da des e fis ca li za rão o seu es ta do ma te ri al, mo ral e fi nan ce i ro,
dan do in for ma ções de tudo aos Pre si den tes. Para se fa zer efe ti va essa
fis ca li za ção os ins pe to res te rão o di re i to de exi gir dos con se lhos os
es cla re ci men tos que fo rem pre ci sos.

Os ins pe to res do en si no su pe ri or po dem en ten der tam bém
com as es co las e uni ver si da des par ti cu la res, mas só nos pre ci sos ter mos, 
em que ao Esta do é lí ci to in ter vir no en si no in fe ri or.

V

M. de La ve le ye, des cre ven do a or ga ni za ção das es co las ame ri -
ca nas, diz que duas co i sas so bre tu do atra em a aten ção de quem as vi si ta.
Uma é a apli ca ção do prin cí pio eco nô mi co da di vi são do tra ba lho;
ou tra, a for ça que elas ti ram da pu bli ci da de dos seus ne gó ci os.

Eis aqui como o mes mo au tor se ex pri me a este úl ti mo res pe i to.
“A pa la vra e a im pren sa é que dão mo vi men to a tudo. O su pe -

rin ten den te, cuja in fluên cia é enor me, não atua so bre o Po der Le gis la ti -
vo, nem so bre as co mis sões es co la res, nem so bre os ele i to res, de quem
por fim tudo de pen de, se não por meio de dis cur sos e re la tó ri os. Aí tudo 
é obra da con vic ção, nada do cons tran gi men to. Este sis te ma re quer
mais lu zes e exi ge mais es for ços; po rém dis põe de mais efi cá cia por que
é su por ta do pelo apo io e des ve lo de to dos.”

Se ria para de se jar que no Bra sil tam bém o en si no pú bli co
tives se a pu bli ci da de por agen te.

Nes se in tu i to, pois, pro po nho que cada con se lho cen tral tenha
um pe rió di co, onde se im pri ma o ex pe di en te da ad mi nis tra ção das escolas
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e se dê pu bli ci da de a to das as idéi as, que pos sam in te res sar à ins tru ção
pú bli ca.

Esta tís ti ca es co lar, li vros clás si cos, re la tó ri os da ins tru ção,
con du ta dos pro fes so res, es ta do das es co las, con fe rên ci as pe da gó gi cas,
mé to dos de en si no, tais de vi am ser os as sun tos dos jor na is da ins tru ção.

Fa lan do das es co las con vi ria que tra tas sem no me a da men te
das más, e com to dos os de ta lhes pos sí ve is, como se pra ti ca no Ca na dá.
Se ria isso uma pena jus ta e um es tí mu lo po de ro so.

Os pe rió di cos da ins tru ção de vem ser dis tri bu í dos gra tu i -
tamente pe los pro fes so res e mais em pre ga dos do en si no, pe los pais
de famí lia, pe los le gis la do res e pelo ge ral dos ci da dãos.

Sem esta con di ção não se es pe re que eles pro du zam seus efei tos.
As as si na tu ras se rão pou cas, e as idéi as não pas sa rão de cír cu los mu i to
li mi ta dos.

Não fa lan do da Cor te, a úni ca par te do Impé rio onde (ao que
me cons ta) o en si no pú bli co tem fo lha es pe ci al ao seu ser vi ço é a ci da de 
de S. Sal va dor, na Ba hia. Pu bli ca-se ali à cus ta da pro vín cia um pe rió di co 
men sal, que con ta mais de três anos de exis tên cia. Que apro ve i tem as
ou tras o exem plo, e ne nhu ma se ar re pen de rá de fa zê-lo.
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Ca pí tu lo Pri me i ro

DAS ESCOLAS NOTURNAS

is po si ções como as que  fi cam apon ta das da rão por for ça
o re sul ta do de ge ne ra li zar a ins tru ção.

Como não obs tan te pode su ce der que mu i tas pes so as cresçam
na ig no rân cia é for ço so que o Esta do, pe los vi si ta do res das es co las, ou
por qua is quer ou tros em pre ga dos, pro cu re ter con ta de las e pro vi den cie
para que se lhes dê a con ve ni en te edu ca ção.

Os lu ga res em que se pode achar o pes so al des sa tris te ex ce ção,
to dos o sa bem, são mu i tos.

Su bli me es pião, um em pre ga do ze lo so e vi gi lan te, fa ria mu i tos 
re cru tas, por as sim di zer, em cada uma das clas ses so ci a is.

Há, po rém, três ja zi das cer tas des ses te sou ros não apro ve i -
ta dos. Uma é a pri são, ou tra o exér ci to, ou tra a úl ti ma ca ma da da so -
ci e da de.

É pre ci so, pois, au men tar-se o nú me ro das es co las do exér ci to,
es ta be le cer-se o en si no em to das as pri sões e cri ar-se uma es co la pelo
me nos em cada mu ni cí pio para os ig no ran tes adul tos que não es ti ve rem
no caso dos sol da dos e dos pre sos.

I



Mas como to dos es ses in fe li zes, du ran te o dia, pe dem mais ou 
me nos ao tra ba lho a sa tis fa ção das suas ne ces si da des, tor na-se in dis pen -
sá vel que as suas es co las se jam no tur nas.1

II

Este en si no não deve ser me nos obri ga tó rio que o da me ninice.
Como a lei obri ga o adul to a tra ba lhar pode obri gá-lo a apren der, porque
uma co i sa é tão mo ra li za do ra como a ou tra. Além do que já mos trei que 
sem ins tru ção ne nhum tra ba lho pode ser pro fí cuo.

Tam bém não há in co nve ni en te em que as es co las dos adul tos
se jam co muns a am bos os se xos. Ha ven do fis ca li za ção e ri gor, e dan do
os pro fes so res bons exem plos de res pe i to e de cên cia, ho mens e mu lheres
apren de rão jun ta men te sem fal tar aos de ve res da mais se ve ra mo ra lidade.

III

Te nho ou vi do di zer que a so ci e da de só para os me ni nos pode 
es ta be le cer a ins tru ção obri ga tó ria. Os adul tos que so fram as con se -
qüên ci as da sua ig no rân cia.

O que pa re ce ao le i tor?
Para mim se me lhan te dito é pró prio de bár ba ros. Ele im por ta 

este con tra-sen so – a so ci e da de pode pu nir até com a mor te o ig no ran te 
que se tor na cul pa do, mas não pode mi nis trar-lhe a ins tru ção, que há de
afas tá-lo do cri me!

Isto só se ria bas tan te para mos trar o va lor do ra ci o cí nio, que
o mes mo dito tra duz.

Não obs tan te di rei ain da que ele é, além de in jus to, pe ri go so e 
de fu nes tas con se qüên ci as.

Injus to por que nin guém tem cul pa de cres cer na ig no rân cia, e 
se al guém a ti ves se, de via-se dar des con to a um erro pró prio da ju ven tude.
O de i xar, pois, o Esta do, como pena, o ig no ran te na ig no rân cia se ria in fli -
gir-lhe um cas ti go ime re ci do.

178 A. de Alme i da Oliveira 

1 Tem a Ba hia uma es co la na ca de ia, mas fun ci o na de dia. Tam bém na Cor te, em
S. Pa u lo e Per nam bu co há es co las nas pri sões.



Pe ri go so e de fu nes tas con se qüên ci as por que, pas sa da a meni ni -
ce, a so ci e da de deve re co nhe cer no ho mem o di re i to de ser ig no ran te.

Os re fra tá ri os à lei do en si no obri ga tó rio com ple ta ri am a ida de
es co lar lon ge da es co la e de po is se apre sen ta ri am ao Esta do es car ne cen do 
das suas pres cri ções!

Ora, o Esta do não pode ser im pas sí vel ante os efe i tos de uma 
tal re lu tân cia.

A ins tru ção não é uma ne ces si da de só da in fân cia e para a
infân cia.

O ho mem apren de quan do me ni no para uti li zar-se dos seus
co nhe ci men tos quan do adul to.

Adul to mes mo a ne ces si da de da ins tru ção é coti di a na. A vida
in te i ra é um apren di za do de to das as ho ras e tão im pe ri o so que a ins tru -
ção da in fân cia fica in com ple ta, e ten de a min guar para quem a ele se
não sub me te.

Da qui se vê que para o Esta do há tan to in te res se em dar
instru ção a me ni nos com a adul tos. Às ve zes até per de ele mais com um 
ig no ran te do que ga nha com al guns ins tru í dos.

Se, pois, ape sar dos es for ços que ele em pre ga, a sua rede
educa ti va não apa nha to dos os me no res, cor re-lhe o di re i to e o de ver de 
ir pro cu rar na ma i o ri da de os in fe li zes es ca pos, e cha má-los para a escola,
ou le var-lhes a ins tru ção lá onde se acham sem po de rem ad qui ri-la.

IV

Eu po de ria en ca rar a ins ti tu i ção tam bém pelo lado das des pesas.
Mas não o faço por duas ra zões.
Pri me i ra: já te nho fe i to ver que com a ins tru ção ne nhu ma

des pe sa é ex ces si va, ne nhum di nhe i ro mal em pre ga do.
Se gun da: não é pre ci so di zer ao le i tor que as des pe sas se rão

pe que nas.
As au las dos sol da dos fun ci o na rão nos quar téis, as dos pre sos 

nas ca de i as e as ou tras nas mes mas ca sas das es co las di ur nas.
Assim todas as des pe sas se re du zi rão ao pa ga men to dos pro -

fes so res e à com pra do ma te ri al pre ci so para o en si no.
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De ma is pro me ten do-se aos pro fes so res das au las di ur nas uma 
razoá vel gra ti fi ca ção pela aber tu ra de las à no i te, gas tar-se-á mu i to menos
com eles do que com mes tres es pe ci a is. E ha ven do li ber da de de en si no
em mu i tos mu ni cí pi os não será pre ci so que o Esta do te nha es co las no turnas.

Do pri me i ro ex pe di en te já se tem co lhi do re sul ta do em vá ri as 
pro vín ci as: esta, a do Pará, Ba hia e Per nam bu co, por exem plo.

Do se gun do não pos so di zer ou tro tan to. Tudo, po rém, me
in duz a crer que não me en ga no. Tor nan do-se li vre o en si no em to das as 
pro vín ci as, e apu ran do-se o gos to do povo pela ins tru ção, as es co las
notur nas apa re ce rão na tu ral men te ao lado das di ur nas. Ha ven do quem
que i ra apren der ha ve rá quem que i ra en si nar. É isso uma pro fis são como 
qual quer ou tra.

V

Tem já o Bra sil 136 es co las no tur nas, sen do 83 pú bli cas e 53
par ti cu la res, umas e ou tras para o sexo mas cu li no.

As suas ma trí cu las, se gun do os da dos mais mo der nos que
pude ob ter, so bem a 5.720:2 2.113 das pú bli cas e 3.607 das par ti cu la res.

Pa re ce que isto já não é tão pou co para uma ins ti tu i ção que
ape nas re mon ta a 1868. Em 1868 (1º de ju lho) foi que se abriu a pri meira
es co la no tur na que teve o Bra sil, de po is do Li ceu de Artes e Ofí ci os da
Cor te – a do pro fes sor Cruz, de S. Ben to, nes ta pro vín cia.
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Ca pí tu lo Se gun do

DAS ESCOLAS DOS MENINOS DESVALIDOS

ode o Esta do ser tão fe liz nos seus es for ços que con si ga ge ne ra -
li zar a ins tru ção e fa zer com que os me ni nos des va li dos não de i xem de
ir à es co la.

É, po rém, cla ro que não bas ta isso. Pela sua con di ção mes mo
os me ni nos des va li dos não raro apren dem mal o que de vem apren der, e
de i xam de fa zer uso do que apren dem.

Daí uma nova ne ces si da de para o Esta do. Vem a ser o fun dar
es ta be le ci men tos que abri guem es ses in fe li zes, e tan to pela ins tru ção
como pelo tra ba lho os ha bi li tem para po de rem tri un far dos ma les, a que 
os ex põe a sua mi sé ria.

Sen do assaz des pen di o sos os es ta be le ci men tos des sa na tureza,
com pre en de-se que não os po de mos ter em gran de nú me ro. Fora, porém,
de se já vel que ao me nos um para cada sexo hou ves se nas ca pi ta is das
pro vín ci as.

Como es pé ci me de les apre sen to: para me ni nos as ca sas de
edu can dos ar tí fi ces des ta e das pro vín ci as do Ama zo nas, Pará, Pi a uí e
Paraíba, para me ninas os asi los de ór fãos que se têm cri a do em di ver sas
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pro vín ci as; por exem plo, em Per nam bu co, no Pará, no Rio Gran de do
Sul e em S. Pa u lo.

II

Esta pro vín cia tam bém teve um asi lo ao qual se deu o nome
de San ta Te resa.

Des vi a do, po rém, do seu fim a as sem bléia pro vin ci al jul gou
me lhor ex tin gui-lo que re for má-lo, man dan do pela Lei nº 918, de 20 de
ju lho de 1870 re u nir as asi la das às edu can das do re co lhi men to de Nos sa 
Se nho ra dos Re mé di os, de di re ção do bis po.

Mais fe li zes que o Ma ra nhão as pro vín ci as que os têm,
conser vam os seus asi los dia para dia pro cu ran do me lho rá-los, e as que
os não têm de se jam es ta be le cê-los!…

Das ca sas de edu can dos ne nhu ma me cons ta que dê lu gar a
pensar-se na sua ex tin ção. Pelo con trá rio, tan to se lou vam as suas van -
tagens que elas são ain da mais apre ci a das que os asi los.

Mr. Luís Agas sis, fa zen do uma vi si ta à casa dos edu can dos
des ta pro vín cia, gos tou tan to de vê-la que não re sis tiu ao de se jo de con -
sa grar-lhe al gu mas pa la vras na sua Vo ya ge au Bre sil.

Em hon ra da mi nha pro vín cia e para me lhor fir mar o cré di to
de tão be né fi ca ins ti tu i ção, o le i tor per mi ti rá que eu trans cre va para aqui 
es sas pa la vras.

“Vi si ta mos com o ma i or in te res se um es ta be le ci men to de
edu ca ção de ór gãos po bres, ad mi ra vel men te di ri gi do. Tem ele por fim
não edu car es ses in fe li zes como co le gi a is, po rém dar-lhes um es ta do que 
lhes per mi ta vi ver hon ra da men te. Além da ins tru ção ele men tar – le i tu ra, 
es cri ta, e cál cu lo – os me ni nos apren dem di ver sos ofí ci os. Ensi nam-lhes 
músi ca e o to que de al guns ins tru men tos. Enfim uma es co la de desenho,
ane xa ao ins ti tu to, com ple ta a sua edu ca ção. Em todo o es ta be le ci men to 
reina um es cru pu lo so as se io e uma com ple ta dis ci pli na. Não era esse
es ta do pro ve ni en te de pre pa ra ti vos an te ri o res, por que nos sa visi ta foi
ines pe ra da. Isso nos sur pre en deu ex tre ma men te, por que a or dem e os
mi nu ci o sos cu i da dos do més ti cos não são vir tu des bra si le i ras. Efe i to do
tra ba lho dos es cra vos, nada se faz con ve ni en te men te fora das vis tas do
se nhor. Os dor mi tó ri os são es pa ço sos, fres cos e are ja dos. Vê em-se as
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redes dos me ni nos en ro la das e ata das jun to aos seus ar ma do res, os
sapa tos pen du ra dos em pre gos ao lon go das pa re des e bem dis pos tos
por ba i xo os baús das rou pas de cada um.

“No an dar su pe ri or acha-se o hos pi tal do es ta be le ci men to:
gran de e ven ti la da sala, de nu me ro sas ja ne las, das qua is se goza uma vis ta
ad mi rá vel. Aqui não há re des, mas ca mas. A co zi nha e a des pen sa não
são me nos bem ar ran ja das que o res to; mas em tudo re i na a ma i or sim -
pli ci da de. Pos to que nada fal te do que é ne ces sá rio ao con for to e à sa ú de, 
to das as co i sas são apro pri a das ao seu fim. Ao lado do edi fí cio prin ci pal
en con tra-se uma pe que na mas bo ni ta ca pe la, e a casa mes mo está si tu a da
no meio de uma bela pra ça, toda ar bo ri za da: ex ce len te lu gar de re cre io
para os me ni nos, que à no i te ali to cam mú si ca.”

III

Pro pon do eu que to das as pro vín ci as te nham ca sas de edu ca ção
para os me no res des va li dos, e não me pa re cen do que os es ta be le ci men tos
apre sen ta dos como exem plos se jam o que há de mais per fe i to no seu gê ne ro, 
jul go con ve ni en te di zer qual a me lhor or ga ni za ção que se lhes po de ria dar.

IV

A or ga ni za ção dos asi los em mu i tos pon tos deve ser igual à
das ca sas dos edu can dos.

Me no res po bres, na sua ma i or par te ór fãos sem fa mí lia, é claro
que os es ta be le ci men tos des ti na dos para eles não lhes de vem dar se não
a edu ca ção ne ces sá ria para ha bi li tá-los a te rem um meio de vida no mais 
cur to es pa ço de tem po que for pos sí vel.

Da qui de cor rem duas im por tan tes con se qüên ci as: Pri me ira, a
ins tru ção deve ser só li da e não de luxo ou su pér flua. Se gun da, o me lhor
meio de se lhes dar sem mu i ta de mo ra um es ta do na so ci e da de é mi nis -
trar-se-lhes com a ins tru ção o gos to e a prá ti ca do tra ba lho.

Os es ta be le ci men tos se di vi dem, pois, na tu ral men te em duas
se ções: uma da ins tru ção, ou tra do tra ba lho.

Como, po rém, não se po dem con se guir am bos es ses fins duran -
te o dia, se gue-se que o tra ba lho deve ser di ur no e a ins tru ção no tur na.
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Uma vez que se deve con ci li ar a ins tru ção com o tra ba lho, em 
que ida de de vem os me ni nos en trar para o es ta be le ci men to?

Aos nove anos. Nes sa ida de a cri an ça, quer seja ho mem ou
mu lher, já pode tra ba lhar.

Não di rei que pos sa apli car-se in dis tin ta men te a qual quer
es pé cie de tra ba lho, nem que os seus pro du tos pos sam avul tar mu i to.
Mas nada pro va isso con tra o meu pla no. A ex pe riên cia mos tra que
como a cri an ça apro ve i ta com es tu dos pro por ci o na is às for ças da ida de
pode tra ba lhar e pro du zir de ba i xo da mes ma re la ção.

Em que tra ba lhos se hão de em pre gar os alu nos? Que instrução 
se lhes deve dar?

O tra ba lho é de pen den te das vo ca ções e pode ser es co lhi do
livre men te, pe los me ni nos, como pe las me ni nas, en tre os di ver sos ofí ci os
que a lei fi zer en si nar nos es ta be le ci men tos.

Só en ten do de ver ob ser var que para um e ou tro sexo deve haver 
gran de va ri e da de de tra ba lho, pre fe rin do-se sem pre aque les que pos sam
exer cer al gu ma in fluên cia na in dús tria do país. Assim que po den do
pre te rir-se um ofí cio vul gar por ou tro que o não seja, não se deve de i xar 
de fa zê-lo ain da com al gum sa cri fí cio.

Qu an to à ins tru ção não pode ser se não a que pro po nho para
to dos. Ela é só li da e nada tem de su pér flua. Pode mes mo ser in su fi ci en te
para cer tos ofí ci os, pelo que em tais ca sos será in dis pen sá vel fa zer-se
acom pa nhar o en si no dos ne ces sá ri os co nhe ci men tos téc ni cos.

Até que ida de deve o alu no fi car no es ta be le ci men to?
Qu al quer cri an ça, va rão ou mu lher, apli can do-se se ri a men te a

um ofí cio des de os 9 anos, com cer te za aca ba de apren dê-lo aos 16.
Sen do as sim de veria cada alu no pas sar 8 anos no es ta be le ci -

men to.
Mas 8 anos não são su fi ci en tes para a edu ca ção li terá ria que

pro po nho.
Por tan to te mos que cada um deve per ma ne cer no es ta be le -

ci men to até con clu ir o úl ti mo cur so de seu pro gra ma, o que po de rá
ter lu gar aos 17 anos, se para isso se fi zer al gum es for ço. Com pro -
fes so res dili gen tes e há be is o en si no pode ser dado as sim: 1º grau em 
2 anos, 2º em 3, 3º em 4.
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V

As van ta gens des ta or ga ni za ção a to dos os olhos são pa ten tes.
O es ta be le ci men to é con ver ti do numa gran de casa de tra balho,

cu jos pro du tos da rão para a maior par te das suas des pe sas.
Os me ni nos des de logo fi cam sa ben do que o tra ba lho é uma

reden ção, pois por meio dele se edu cam e con quis tam po si ções na
soci e da de.

E por que eles não sen do ad mi ti dos em ida de mu i to ten ra,1 se 
de mo ra rão tem po cer to no es ta be le ci men to, se gue-se que este todos os
anos pode fa zer mu i tos re cru tas.

Enfim seja o es ta be le ci men to de que sexo for seus re sul ta dos
hão de cor res pon der às suas des pe sas, e nin guém la men ta rá como aqui
que uma coisa não es te ja em pro por ção com a ou tra.2

Devo ir ao en con tro de uma ob je ção que nes te pon to se me
apre sen ta.

As coisas sa i ri am por modo di ver so de que eu pen so. Os pla -
nos mais bem com bi na dos mu i ta vez fa lham na prá ti ca.

Mas o que no meu pla no pode fa lhar? A ins tru ção? Assi -
no-lhe um pra zo de 9 anos. O apren di za do do ofí cio? Ele não exi ge
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1 Como su ce de aqui: re ce bem-se até me ni nos de 5 anos!
2 A casa dos edu can dos do Ma ra nhão exis te des de 1841, há 32 anos.

Se gun do o Di ci o ná rio do Sr. Dr. César Mar ques os me ni nos que ela re ce beu até
14 de ou tu bro de 1870 (29 anos) so bem a 733, os que apron tou, a 289, os que
per deu por mor tos, in ca pa zes e ou tros mo ti vos, a 441. Don de se vê que hou ve
por ano 26 alu nos ad mi ti dos e ape nas 10 pre pa ra dos.
Ora, es tes re sul ta dos por cer to que são pe que nos para as des pe sas do es ta be le ci -
men to.
Se gun do um qua dro, que me for ne ceu o Sr. Ca na es, dig no em pre ga do do Te sou ro
Pro vin ci al, até 1870 gas tou-se com a casa dos edu can dos a quan tia de
620:714$020 réis, quan tia que di vi di da por 289, o nú me ro dos alu nos pre pa ra dos,
dá para a edu ca ção de cada um 2:147$802!
Nem isso é tudo. As ofi ci nas de al fa i a te e sa pa te i ro só tra ba lham (é e sem pre foi
as sim) para o es ta be le ci men to. E até 1870 toda a ren da das ou tras ofi ci nas era
apli ca da às suas des pe sas, não fa zia par te da re ce i ta da pro vín cia. Ora, ajun te-se
esse ren di men to, bem como a im por tân cia do ves tuá rio e cal ça do, ao que des pen dia
o co fre pú bli co e ma i or ain da será o pre ço da edu ca ção.



tama nho lap so de tem po, e quan do exi ja pode o alu no aca bá-lo sem
incon ve ni en te. A pro du ção da casa? Não é pre ci so aca bar o ofí cio para
o alu no pro du zir al gu ma co i sa. Se, pois, para a pro du ção con tri bui tanto o
tra ba lho dos ofi ci a is como o dos apren di zes não é mu i to es pe rar-se que
uns e ou tros pro du zam o ne ces sá rio pelo me nos para a maior par te das
des pe sas do es ta be le ci men to. Num es ta be le ci men to como o des ta pro -
vín cia, que tem 315 alu nos e 7 ofi ci nas, e que apron ta re gu lar men te 12
alu nos por ano, te ría mos a tra ba lhar 12 ofi ci a is e 303 apren di zes. Ora, o
que não fa ria tão nu me ro so pes so al con ve ni en te men te apli ca do ao
traba lho? De i xo ao le i tor o jul gar. Mas para que me lhor jul gue lhe observo
que con to só com 12 ofi ci a is por su por como no meu pla no que de po is
de se rem ofi ca is os alu nos só tra ba lham um ano para o es ta be le ci men to, 
quan do a ver da de é esta. Eles le vam 3 e mais anos, de sem pe nhan do-se
da obri ga ção que con tra í ram para com o es ta be le ci men to, tan to que
pre sen te men te es tão 73 nes sas con di ções. Qu an ta for ça per di da!...3

VI

Qu an do se tra ta de fun dar asi los para me no res des va li dos apa re -
ce logo a per gun ta: O que se fará dos alu nos que se apron ta rem, mas pela
sua po bre za e fal ta de pro te ção não pu de rem sair do es ta be le ci men to?
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3 A casa dos edu can dos do Ama zo nas (se gun do o Re la tó rio que o Pre si den te leu
este ano pe ran te a Assem bléia Pro vin ci al) com 8 ofi ci nas e 65 alu nos teve no ano
pas sa do uma ren da de 16:262$629 rs. A do Pi a uí (se gun do o Re la tó rio do Pre si -
den te de 1871) com 8 ofi ci nas e 60 alu nos teve no exer cí cio de 1870 a 1871 uma
ren da de 8:751$950 rs.
Se a da qui ren des se como a do Ama zo nas fa ria 78:811$110 rs. Se ren des se como
a do Pi a uí fa ria 45:758$475 rs. No pri me i ro caso para to das as suas des pe sas; no
se gun do para a maior par te de las, pois a lei do úl ti mo or ça men to lhe des ti na
79:205$000 rs.
Entre tan to, se gun do me in for ma o seu dig no di re tor, o es ta be le ci men to só tem
uma ren da bru ta de 7 a 9 con tos de réis e uma lí qui da de 1:000$000 a 1:500$000!
Este fato, fol go mu i to de o di zer, não pro vém de de fe i to da ad mi nis tra ção. É ela
a me lhor que se pode de se jar. Pro vém já da ida de dos me ni nos, na sua maior par -
te sem ap ti dão para o tra ba lho, já da or ga ni za ção do es ta be le ci men to, já do seu
pe que no nú me ro de ofi ci nas, já en fim de ser a ma té ria-pri ma, tra ba lha da por eles
de com pra, não da pro vín cia mas do es ta be le ci men to, cujo cré di to é li mi ta do.



A res pos ta é di fí cil, mas não se tem pro cu ra do re sol ver a di fi -
cul da de.

Daí a pro mes sa de do tes para as mo ças que fo rem pe di das
em ca sa men to, e a des pe di da dos mo ços que têm pago o tem po de vi do
ao es ta be le ci men to.

Que er ros gra vís si mos não vai nes ses ex pe di en tes!
Mo ços e mo ças po dem fi car tra ba lhan do para o es ta be le ci -

men to se não ti ve rem me i os de tra ba lhar em ou tra par te.
Isto mes mo se ria de gran de van ta gem quer para o es ta be le ci -

men to quer para os alu nos.
Para o es ta be le ci men to por que es ses ofi ci a is au men ta ri am o

seu pes so al e por tan to a sua pro du ção.
Para os alu nos por que a es ti pên dio fixo ou por in te res se na

ren da das res pec ti vas ofi ci nas, se tan to fos se pos sí vel, ad qui ri ri am os
me i os de mais tar de po der tra ba lhar so bre si.

Assim a des pe di da dos alu nos (ho mens ou mu lhe res) é pre ju -
di ci al a eles e aos es ta be le ci men tos, e o dote das mo ças, que aliás não é
ad mis sí vel como obri ga ção so ci al, evi ta-se por meio da sua eco no mia e
do seu tra ba lho. Quem edu ca não é obri ga do a do tar, por que dote é a
edu ca ção. A so ci e da de por tan to de sem pe nha rá to dos os seus de ve res se
logo que elas con clu í rem a sua edu ca ção pro por ci o nar a cada uma dentro
do es ta be le ci men to os me i os de de sen vol ver a sua ati vi da de.

Dir-me-ão que con ver to em es ta be le ci men tos in dus tri a is casas
cujo úni co fim é a be ne fi cên cia.

Isso, po rém, é em pres tar-me idéi as que eu não te nho.
Eu não que ro fa zer de um eta be le ci men to pio uma em pre sa

in dus tri al.
Ele só se ria in dus tri al se pudes se dar lu cros ao go ver no.
Tam bém não que ro des viá-lo de seu fim de be ne fi cên cia.
Como em prin cí pio nin guém tem di re i to a ser edu ca do em

inter na tos, e o Esta do os fun da só por ex ce ção de re gra, o que que ro é
que a so ci e da de pos sa be ne fi ci ar sem des pe sas, ou com as me no res que
fo rem pos sí ve is.
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Acho até que as mi nhas idéi as se co a du nam mais com os fins
da ins ti tu i ção do que aque las que pre sen te men te pre do mi nam.

Nem é tudo o en si nar sem ins pi rar, nem en si nar um ofí cio é
en si nar o amor ao tra ba lho. Para isso é pre ci so que o edu can do tra ba lhe
e tome in te res se pelo tra ba lho.

Por ou tro lado, o efe i to das mi nhas idéi as não é só be ne fi ci ar
com pe que nas des pe sas. É be ne fi ci ar um nú me ro mu i to ma i or de infeli zes
do que be ne fi cia o pen sa men to con trá rio. Não sen do pos tos a tra ba lhar
de dia e es tu dar de no i te os alu nos se de mo ra rão mu i to tem po no esta -
be le ci men to e nun ca po de rão ex ce der de cer to nú me ro. Entre tanto,
fazen do-se o que pro po nho, pode o nú me ro ser gran de, e a re no va ção
anu al tam bém. Se com a or ga ni za ção que tem a casa de edu can dos des ta 
provín cia des de 1841 até 1870 só re ce beu 733 alu nos, com a or ga ni zação
que lhe dou mais de 3.000 já te ri am pas sa do pe las suas clas ses. Se hoje é 
pos sí vel ha ver 73 alu nos pa gan do tem po ao es ta be le ci men to, com o
plano que pro po nho mais da me ta de des ses alu nos já te ri am ce di do seus 
lu ga res a ou tros ne ces si ta dos.

VII

Tra tan do da in fân cia des va li da não pos so es que cer os sur -
dos-mu dos e os ce gos.

A so ci e da de não lhes deve o en si no me nos a eles do que aos
seus mem bros sãos.

Eles têm a isso um du plo di re i to: como ho mens que é pre ci so 
habi li tar para o seu des ti no, e como en fer mos que é pre ci so aju dar a
triun far da sua en fer mi da de.

Assim, da mes ma for ma que cada pro vín cia deve ter asi los
para os me no res des va li dos sãos, deve tê-los para os sur dos-mu dos e ce gos.

Nem aqui cum pre ob ser var se deve pres cin dir do tra ba lho.
Edu ca dos e acos tu ma dos ao tra ba lho es ses in fe li zes po dem ser úte is a si 
e aos ou tros. O exem plo que se dá na Cor te é uma pro va ca bal des ta
asser ção. Vê em-se ali sur dos-mu dos e ce gos que, de vi do à edu ca ção que 
re ce be ram nos res pec ti vos ins ti tu tos, exer cem lu cro sas pro fis sões e com 
elas ga nham a vida para si e suas fa mí li as.

188 A. de Alme i da Oliveira 



VIII

Para que to dos apro ve i tem os es ta be le ci men tos de que tenho
me ocu pa do, de vem as pro vín ci as fi xar o nú me ro dos alu nos que cada
co mar ca pode ter ne les, e con se guin te men te pro vi den ci ar so bre o exer -
cí cio des te di re i to. Pode por exem plo cada co mis são lo cal or ga ni zar uma 
lis ta dos me ni nos, que es ti ve rem no caso, e en vi ar aos con se lhos cen tra is 
para es tes ti ra rem a sor te dos que de vem ser ad mi ti dos.

A não se to mar esta me di da a ins ti tu i ção só ser vi rá, como
aqui su ce de, para os me ni nos que mais em pe nhos ti ve rem. Os que não
acha rem pro te to res fi ca rão pri va dos da sua uti li da de.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Ter ce i ro

DAS CONFERÊNCIAS POPULARES

in guém ig no ra o que são as con fe rên ci as po pu la res:
dis cur sos cla ros e sim ples so bre as sun tos que in te res sem ao bem-es tar
ma te ri al e mo ral da so ci e da de.

O que po rém mu i ta gen te não sabe é que essa ins ti tu i ção,
pelo seu al can ce, como pela sua al tu ra, pode pa i rar so bre to das as
clas ses e de al gu ma sor te com ple tar a obra de ins tru ção de cada uma
de las.

Com efe i to, ata can do pre ju í zos, ele van do es pí ri tos aba ti dos,
expli can do ver da des mo ra is, so ci a is e re li gi o sas, pro pa gan do in ven tos
in dus tri a is e des co ber tas ci en tí fi cas, as con fe rên ci as po pu la res po dem
ser úte is a todo o ho mem su sce tí vel de re fle xão.

Seja este um anal fa be to, a ação das con fe rên ci as so bre ele
po de rá ser me nos for te, mas não será me nos cer ta e me nos sen sí vel que 
so bre os le tra dos. Pelo que sen do elas ge ra is e cons tan tes po dem fa zer
ou re for mar a edu ca ção de um povo.

I



II

Não é nova a prá ti ca das con fe rên ci as po pu la res.
O Ve lho Mun do e a Amé ri ca do Nor te as co nhe cem de há

muitos anos, ben di zen do sem pre os seus re sul ta dos. Entre nós mes mos a
ins ti tu i ção já tem sido ex pe ri men ta da nes ta e nou tras pro vín ci as, sem que
em ne nhu ma de i xas se de re ve lar a sua im por tân cia e as suas van ta gens.

III

A não ser nos Esta dos Uni dos, onde os su pe rin ten den tes do
en si no são obri ga dos a fa zer con fe rên ci as po pu la res, não me cons ta que 
al gum país cri as se ofi ci al men te essa útil ins ti tu i ção.

Mas se o Esta do paga os pre ga do res das ver da des re li gi o sas,
man dan do mis si o ná ri os pe los ser tões das pro vín ci as le var ao povo a pa -
la vra de Deus, por que não há de cri ar e pa gar os após to los das ver da des 
so ci a is?

Não que ro di zer que o Esta do ins ti tua con fe rên ci as man dando
que ne las se tra te só de as sun tos mo ra is e so ci ais.

Vas ta e bem ur di da tela ali se po dem de bu xar e dis cu tir quaisquer
as sun tos, até os re li gi o sos, sem que a so ci e da de pos sa de i xar de di zer
suas to das as ver da des, que a eles se pren dam.

Tra ta-se da in dús tria, é in te res sa da a ri que za so ci al. Ata cam-se ví -
ci os e pre ju í zos, a so ci e da de pu ri fi ca os seus cos tu mes. Toca-se nas ver da -
des re li gi o sas, ain da a so ci e da de lu cra pela in fluên cia que a re li gião exer ce
so bre o tra ba lho, so bre a fa mí lia, so bre a mo ral pú bli ca, so bre a ci vi li za ção.

Po de ro sas ra zões pe dem, pois, que o Bra sil tam bém ins ti tua
as con fe rên ci as po pu la res.

Não fal ta rá quem diga que o Esta do ar ma do des sa ins ti tu i ção
per pe tu a ria to dos os cos tu mes que qui ses se.

Devo, po rém, di zer que é des ti tu í do de base esse re ce io.
A pre va le cer se me lhan te ob je ção não de vería mos que rer que

o Esta do sus ten tas se ne nhum es ta be le ci men to edu ca ti vo. 
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Não su po nha mos os nos sos pa trí ci os tão sub ser vi en tes que
haja quem se en car re gue des sa ta re fa com âni mo de só ex pender ao
povo idéi as que agra dem ao go ver no.

Além do que, sen do os lu ga res pos tos em con cur so, como aí
neces sa ri a men te pre do mi na ria o méri to, por for ça des te se ri am es colhi dos
ho mens alhe i os aos in te res ses do go ver no. Pelo me nos é isso o que se
tem vis to su ce der nos de ma is car gos da ins tru ção públi ca.

Enfim, como as es co las pú bli cas têm as par ti cu la res por êmulas
os con fe ren ci a do res do Esta do não fi ca ri am sós em cam po. Com toda a 
cer te za os ami gos do pro gres so, que já hoje ocu pam a liça, per ma ne ceriam
fir mes nela, atra in do to dos os dias no vos com ba ten tes, e de sua par te
tra ta ri am de con fun dir o so fis ma e o erro das con fe rên ci as do Esta do.

IV

O as sun to de que tra to dá lu gar a uma ques tão que deve ser
exa mi na da par ti cu lar men te. Implo ro para ela a aten ção do le i tor.

Bas ta ria cri ar o Esta do bi bli o te cas po pu la res ao al can ce de to dos?
Isso quan to a mim não pas sa de uma sin gu lar ilu são.
Aca so pre ten de re is ex clu ir a ne ces si da de do en si no su pe ri or

pelo mo ti vo de que as es co las in fe ri o res ha bi li tam o in di ví duo para fa zer 
por si só to dos os es tu dos? Não cer ta men te; nem to dos po dem sem
guia pro cu rar e des co brir a ver da de.

Pois o mes mo su ce de às idéi as que as con fe rên ci as têm por
mis são es pa lhar.

Se no li vro lido mu i to se apren de, no li vro lido e ex pli ca do se
apren de mu i to mais.

Qu an tas ques tões não há que o ho mem do tra ba lho e em geral
todo ho mem pou co ins tru í do, es tu dan do so zi nho, ja ma is com pre en deria
sa tis fa to ri a men te? Entre tan to ele as es tu da ria com fa ci li da de ou vin do a
res pe i to de las qual quer ho mem en ten di do.

Assim pode se di zer que as con fe rên ci as não com ple tam só a
obra das es co las, com ple tam tam bém a das bi bli o te cas para to dos aque -
les que não pos su em os co nhe ci men tos in dis pen sá ve is à le i tu ra de cer -
tos li vros.
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Para se ver a exa ti dão des te as ser to bas ta con si de rar o que o
povo apren de nas es co las e nas bi bli o te cas.

Nas es co las só se lhe en si nam o que é ab so lu ta men te in dis -
pensá vel para ele ter al gu mas lu zes, e isso mes mo nem sem pre pe los lados
mais prá ti cos e in te res san tes.

Nas bi bli o te cas ele só apren de o que é sim ples e não de man da 
ex pli ca ções.

Entre tan to nas con fe rên ci as po pu la res a ma té ria va ria des de a 
mais sim ples até a mais com ple xa, sen do sem pre ex pli ca da teó ri ca e
praticamen te, à luz tan to do bem como do mal, que cada idéia pode
produzir, de modo que já pela va ri e da de, já pela con cre ta ex pli ca ção dos 
as sun tos, qual quer ope rá rio pode ad qui rir gran de có pia de idéi as úte is.

V

As con fe rên ci as po pu la res são de tan ta uti li da de que não servem 
só para en si nar ao ho mem do povo o que ele de i xou de apren der na
escola, e não pode apren der na bi bli o te ca. Nada obs ta a que ne las se
dis cu tam as ques tões mo men to sas de in te res se na ci o nal ou lo cal.

Agi ta-se o povo em ra zão da que bra de um ban que i ro ou de
uma em pre sa que com pro me te mu i tos in te res ses.

A dis cus são pela im pren sa tra ria des pe sas ine vi tá ve is. Su ce de
mes mo que ela nem sem pre pode ter a pron ti dão ne ces sá ria.

Entre tan to na tri bu na po pu lar um ho mem bem in ten ci o na do
ex pli can do a ver da de i ra si tu a ção das co i sas pode es cla re cer a mul ti dão
so bre seus er ros e suas sus pe i tas, e até evi tar ca la mi to sas co mo ções.

Se me lhan te men te, quan do se tra ta de de fen der uma idéia útil e
acre di tar nela, os par ti dá ri os dela po de rão pôr as con fe rên ci as ao seu ser vi ço.

Não há, pois, que du vi dar mos dos re sul ta dos das con fe rên cias
po pu la res.

O úl ti mo as pec to, em que as es tu dei, mos tra que elas po dem
mais que di fun dir co nhe ci men tos úte is. Po dem cons ti tu ir como que
as sem bléi as po pu la res, onde o povo dis cu ta os seus in te res ses, ou ain da
es co las li vres e prá ti cas, onde ele ad qui ra a cons ciên cia e o bom sen so,
que ne nhum mes tre, ne nhum li vro lhe dá.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Qu ar to

DO CORREIO FRANCO

 a per mu ta das idéi as um dos me i os pe los qua is se ele va
o ter mô me tro da ri que za in te lec tu al dos po vos.

Como os pro du tos do mun do ex ter no, os do mun do mo ral
ces sa ri am de exis tir des de que a fal ta de co mu ni ca ção de i xas se de ser
apro ve i tada pe los ho mens.

Não fos se o es pe ci al des ti no de pôr suas idéi as ao ser vi ço da
hu ma ni da de, que ra zão te ria o ho mem para pen sar, que es tí mu lo acha ria 
o pen sa men to para pro du zir?

Po dem re s pon der-me: a fe li ci da de que cada um sen te em
exer ci tar e fe cun dar seu pen sa men to. Os ho mens se ri am le va dos a pensar
pelo pró prio gozo do pen sa men to re fo ci la do em seus pro du tos, como
são le va dos a co mer só pela sa tis fa ção que acom pa nha o ato.

Eu, po rém, não pre ci so re pli car uma tal res pos ta.
O ho mem acha a sua fe li ci da de  não tan to no pró prio bem

como na que le que faz aos ou tros.
De ma is nem é cer to que o ho mem coma só pelo gos to de

co mer, nem quan do as sim fos se de ve ría mos equi pa rar esse ao ato de
pen sar e pro du zir idéi as.

I



Co mer é ato da vida ma te ri al, e por tan to de uti li da de ime -
diatamente re la ti va ou par ti cu lar a cada in di ví duo. Assim admi te-se que 
o indi ví duo que come pos sa fa zê-lo den tro dos li mi tes do egoís mo.

Do pen sa men to, po rém, já o mes mo não se pode di zer.
Pen sar não é ato de puro in te res se in di vi du al. O pen sa men to

é a vida da subs tân cia in fi ni ta que re si de no ho mem, como par ti lha da
hu ma ni da de, é a idéia a ex pres são des sa vida ou o pro du to des sa subs -
tân cia. Da qui o im pos sí vel de con ce ber-se o mes mo pro du to como
gozo in di vi du al e con se qüen te men te a ne ces si da de de seu au tor o exter nar
e co mu ni car aos ou tros.

Dá-se com a idéia o mes mo que com o feto da mu lher.
Pode-se di zer que o pen sa men to é se me lhan te à mu lher que con ce be, e
tem de dar à luz o ente que pro cri ou. Como che gan do ao úl ti mo pe ríodo
de seu de sen vol vi men to, o feto há de sair das en tra nhas da mu lher ou
ca u sar-lhe gran des ma les, o pro du to do pen sa men to, a idéia, logo que
aca ba de for mar-se, não sen do co mu ni ca da, se con ver te numa fon te de
pe nas para seu au tor.

II

Vê-se quão im pe ri o sa é a ne ces si da de da co mu ni ca ção das
idéi as.

Não bas ta con tu do que elas se jam co mu ni ca das.
É mis ter ain da que a co mu ni ca ção não ex clua nin guém do seu 

be nefí cio ou que ela não seja fe i ta com ex ce ções nem com re ser vas.
Se con cen tra das em seus au to res elas fi ca ri am inú te is para os

po vos; não sen do ge ral a sua co mu ni ca ção ain da hoje es ta ría mos em
ple na bar baria. A ciên cia dos ho mens re pro du zi ria em to dos os tem pos
a his tó ria da sa be do ria do Egi to, da Gré cia e de Roma, e a hu ma ni da de
se ria sem pre es cra va das clas ses pri vi le gi a das.

III

Por amor a es tes prin cí pi os deve o Esta do tor nar gra tu i tos os
cor re i os do país.
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É como se sabe dos cor re i os que mais de pen de a co mu ni cação
das idéi as.

Pa re ce que nada va lem os por tes co bra dos por eles, mas a
ver da de é que va lem mu i to.

O por te de um jor nal diá rio é 3$000 rs. por ano, se não sai
aos do min gos. O de um se ma nal é 520.

O de um bi sse ma nal 1$040.
Ora, mul ti pli quem-se as re mes sas e cal cu le-se a da no sa influên -

cia que o cor re io exer ce na vida dos jor na is. Ou me di gam o que faz a
ruína das em pre sas jor na lí ti cas se não os gas tos da im pres são e a pe quena
circula ção dos jor na is, uma e ou tra coisa agra va da pelo por te dos correios?

Não, não há que du vi dar: o por te con cor re para que seja
peque na a cir cu la ção e efê me ra a vida de mu i tos jor na is. Se não fos se o
por te seus re cur sos se ri am ma i o res, sua cir cu la ção mais ex ten sa, sua
exis tên cia mais lon ga. Se não fos se o por te, in sis to, o in te ri or das
provín ci as, que vive pri va do da le i tu ra de li vros, te ria ao me nos a le i tu ra
de jor na is. Mal ines ti má vel para um país, como este, onde a po pu la ção é
tão dis se mi na da, e por via de re gra o ho mem nem sem pre acha com
quem acon se lhar-se!

Dos li vros não é pre ci so fa lar mos. O mais pe que no im pres so
paga 20 rs. Os ma i o res são pe sa dos como as car tas, e po dem pa gar por tes
enor mes. Bas ta di zer que cada 11 oi ta vas au men ta uma vez o pre ço
míni mo.

Ora, por ca u sa des sa des pe sa quan tos li vros não de i xam de
ser re me ti dos de uns para ou tros lu ga res? Qu an tos pre ju í zos daí não
re sul tam já para os des ti na tá ri os, em quem os mes mos li vros iri am des per -
tar idéi as ou acor dar sen ti men tos úte is, já para o país, que po de ria lu crar
com es sas idéi as e es ses sen ti men tos?

IV

Nem só os jor na is e os li vros de vem ter pas sa gem fran ca nos
cor re ios. Se o prin cí pio que pede o cor re io gra tu i to é o amor à per mu ta
das idéi as, as car tas par ti cu la res mes mo de vem par ti ci par des se benefí cio.

Será isto pe dir mu i to? Vou mos trar que não.
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De duas es pé ci es são as ca rtas que tran si tam pe los cor re i os.
Umas são men sa ge i ras do co mér cio e da in dús tria, ou tras, do pa ren tes co 
e da ami za de.

As pri me i ras estão fora de ques tão. Nin guém dirá que elas
não me re cem o mes mo fa vor que os li vros e os jor na is. As car tas do
comér cio e da in dús tria são ór gãos de re la ções pro du to ras. É por elas
que os fi lhos de umas pro vín ci as, sen do ad ver ti dos do que se pas sa nas
outras, aca u te lam os in te res ses que aí têm. Por elas é ain da que o
homem do in te ri or se en ten de com o da ca pi tal, ou o do nor te com o
do sul, acer ca de em pre sas, que po dem tra zer lu cros ao país. Por elas
enfim é que os po vos in te res sa dos na paz e no pro gres so co mum têm
sem pre sen sí vel a lei da so li da ri e da de so ci al. Ora, se tudo isto en ten de
es sen ci al men te com a ri que za e o bem par ti cu lar, e é cer to que aí é que
está as ba ses da ri que za e da fe li ci da de pú bli ca, não há dú vi da que o país 
ga nha rá com os cor re i os fran cos mil ve zes mais que aqui lo que lhe dão
os cor re i os pa gos.

Qu an to às car tas da se gun da es pé cie, para que elas fos sem
igual men te ad mi ti das bas ta ria uma sim ples ra zão.

Sen do im pos sí vel ins ti tu ir-se exa me so bre as car tas, que têm
de tran si tar pe los cor re i os, para se sa ber qual deve ou não pa gar por te, a 
con si de ra ção que me re cem umas ne ces sa ri a men te apro ve i ta às ou tras. É 
uma fran quia fun da da nas mes mas ba ses da que la que a Igre ja diz ter
havido nas ci da des con de na das: por amor aos bons, os maus pas sa ram
im pu nes.

Mas em ver da de nem só esta ra zão pro te ge as car tas fa mi liares.
Elas são par ti cu la res, mas não de i xam de in flu ir no bem

públi co. Os au sen tes não têm ou tro meio de se en ten der e co mu ni car
com aque les que lhes são ca ros. Sem elas o ho mem não se acon se lha ria
com o ami go que se acha au sen te. Sem elas o es po so e o pai que a
neces si da de traz lon ge do lar não sus ten ta ri am, por cima das dis tân ci as,
a vir tu de e a hon ra mu i ta vez va ci lan te da es po sa e da fi lha. Sem elas enfim
o fi lho ex pa tri a do não iria de vez em quan do le var no vas suas àque les
que lhe de ram o ser, e com isso ar ran cá-los ao in qui e ta men to que é pró -
prio das in cer te zas, e que mu i ta vez fur ta o bra ço ao tra ba lho, o pra zer à 
exis tên cia.
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Assim pug nam por es ses pre ci o sos me di a ne i ros da au sên cia,
direi me lhor, por es ses pe nho res dos nos sos afe tos, o con so lo e a
tranqüi li da de das fa mí li as, as no tí ci as, os con se lhos, as idéi as que eles
per mu tam, as amis to sas re la ções que cri am ou con ser vam, em uma palavra, 
o prin cí pio da so ci a bi li da de, da união e con fra ter ni da de, que os ho mens
amam e as pi ram, e que o Esta do deve pro mo ver como po de ro so meio
que é do hu ma no aper fe i ço a men to.

V

O cor re io gra tu i to não é uma no vi da de nem uma esqui si ti ce.
Ele exis te nos Esta dos Uni dos e em tan ta hon ra que é con si -

de ra do ins ti tu i ção po lí ti ca. O ame ri ca no pre za tan to o cor re io gra tu i to
como o cul to li vre, as es tra das, as bi bli o te cas e as es co las, tan tos são os
be ne fí ci os que os po vos lhe de vem.

Entre nós mes mos já hou ve quem pen sas se na gra tu i da de dos 
cor re i os, se não pelo modo que pro po nho, com res tri ções, que a prá ti ca
de po is con de na ria.

E esse quem, sabe-se, é um dos nos sos mais dis tin tos po lí ti cos:
o Sr. Con se lhe i ro José de Alen car.
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PARTE QUARTA

DO MAGISTÉRIO



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Pri me i ro

DO PROFESSOR, SUAS QUALIDADES E SUAS VIRTUDES

ão pre ci so  en ca re cer o pa pel do mes tre no meio da
or ga ni za ção que re cla mo para o en si no pú bli co.

Ele é o prin cí pio e a vida da es co la.

Sem mes tre todo en si no é im pos sí vel. O mes tre no cen tro da
es co la é o mes mo que o mo tor no cen tro de uma fá bri ca ou de um en -
ge nho. Como fal tan do o mo tor o en ge nho ou a fá bri ca fica sem mo -
vi men to; fal tan do o mes tre, a es co la não pode tra ba lhar.

II

Não bas ta con tu do que haja mes tres. É pre ci so ain da que eles 
se jam dig nos des te nome e do alto sa cer dó cio que exer cem.

A im por tân cia dos in te res ses que lhes são con fi a dos não exi -
ge só que eles se jam mu i to ins tru í dos: exi ge tam bém que se jam com -
pên di os de vir tu des ou ho mens do ta dos de qua li da des ex tra or di ná ri as.

Sem pre ten são de ser po e ta, re du zo aos se gu in tes ver sos as
prin ci pa is qua li da des que um pro fes sor deve pos su ir.

I



Puro nos cos tu mes, no de ver exa to
Mo des to, po li do, che io de bon da de,
Pa ci en te, pio, fir me no ca rá ter,
Ze lo so, ati vo e tão pru den te
Em pu nir como em lou var;
Agen te sem am bi ções, após to lo
Em quem a in fâ ncia se mo de la,
Espe lho em que os mun dos se re fle tem,
Mito e sa cer do te, juiz  e pai,
Eis o mes tre, eis o pro fes sor.

De fe i to, co-depositário da au to ri da de por Deus con fi a da aos
pais de fa mí lia, o mes tre de sem pe nha uma obra de Deus e pre ci sa ter
um co ra ção bas tan te mag nâ ni mo para se cons ti tu ir na ra zão de juiz e pai 
de to dos os seus alu nos.

Nin guém me lhor que Lu te ro mos trou em pou cas pa la vras a
im por tân cia do pro fes sor.

Ele dis se:  A não ser mi nis tro do eva nge lho, eu “só qui se ra
ser mes tre-es co la; até hoje não sei o que é pre fe rí vel”.

Na ver da de o pro fes sor exer ce in fluên cia igual à do sa cer do te.
Como ele, é en car re ga do da di re ção dos es pí ri tos. Como ele,

tem por fim dar ho mens a Deus e à so ci e da de. Como ele im pri me no
ho mem, ain da jo vem, o selo da vir tu de ou do ví cio, que há de acom -
panhá-lo en quan to vi ver. Como ele, pode di zer: O que a pos te ri da de for 
em gran de par te me de ve rá. Boa ou má, está em mi nhas mãos fazê-la
como eu qui ser. Ou vi do e imi ta do por mi lha res de me ni nos, meus pen -
sa men tos, meus di tos, meus atos se rão trans por ta dos da es co la para o
seio das fa mí li as e fi ca rão fa zen do par te dos seus cos tu mes. Chegan do
a este pon to se pro pa ga rão de umas às ou tras com a ra pi dez de um in -
cên dio, pas sa rão de pais a fi lhos com a mes ma na tu ra li da de da trans mis -
são do san gue. Qu an do me nos se pen sar meu ca rá ter es ta rá refle tin do
como num es pe lho no ca rá ter de in te i ras ge ra ções.

Da qui se vê que a so ci e da de tem tudo a ga nhar ou a per der
com o modo por que o mes tre exer ce o seu sa gra do mi nis té rio, e que
uma das pri me i ras obri ga ções do Esta do é ve lar para que a mo ci da de seja
ins truída por bons pro fes so res.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

DA MULHER NO MAGISTÉRIO

u não ex cluo a mu lher do ma gis té rio, pelo con trá rio,
uma par te há do en si no que en ten do só mu lher deve  per ten cer. É a que 
cha ma mos ins tru ção pri má ria, e que pela mi nha pro pos ta fica compre -
en di da no pri me i ro grau da ins tru ção in fe ri or.

Em que me fun do pra di zer isto? Dese ja rá sa ber o le i tor.
Apre sen tar-lhe-ei con ci sa men te as ba ses da mi nha opi nião, e

re fu ta rei as ob je ções que ela tem con tra si.

II

O que é a cri an ça nos seus pri me i ros anos? Uma in te li gên cia
que de sa bro cha en tre gra ças e ri sos, ino cên cia e sen ti men to.

Sem ra zão e sem ex pe riên cia o que a cri an ça faz é ope ra do só
pelo sen ti men to.

Esta re gra sen do ge ral com pre en de a edu ca ção. O me ni no
apren de e se edu ca pelo sen ti men to.

Ora, em quem pode ele achar um mes tre que es te ja mais em
har mo nia com o seu ser?

I



No ho mem?  O ho mem or di na ri a men te não pos sui a paciên cia
e a bon da de que as cri an ças pre ci sam  achar em quem tra ta com elas. A
gra vi da de do seu sem blan te, não é pre ci so tan to, a se qui dão do seu tra to 
ou esse con jun to de qua li da des vi ris, que para os adul tos o tor na res pe i -
tá vel, para as cri an ças faz dele um ente inu ma no e me do nho.

Na mu lher?  Sim. A mu lher – pro cla ma-se ge ral men te – é o
edu ca dor por ex ce lên cia. Só a mu lher sabe sor rir à in fân cia. Ela só sabe
em pre gar a ca rí cia para des per tar a alma, e a sim pa tia para di ri gir-lhe os
pri me i ros vô os. Ela só co nhe ce os cara cte res do al fa be to d’alma, por que 
só ela o es tu da per to dos ber ços; quem não lhe viu o co me ço não pode
adivinhar-lhe o fim. Por tan to, do çu ra, sen ti men tos, bon da de, tudo o
menino en con tra na mu lher igual a si. Se para ele o ho mem re ves ti do de 
au to ri da de é um ente te mí vel, a mu lher nas mes mas con di ções é um
ente amável. Daí o dom da in si nu a ção, que fal ta no ros to e na voz do ho -
mem, e que a mu lher pos sui em su bi do grau para fa ci li tar a trans mis são
dos seus co nhe ci men tos.

Nem isso é tudo. A mu lher não faz só o me ni no in te res sar-se
pela li ção e aprendê-la de pres sa. Mais pe ne tran te que o ho mem, ou
conhe cen do me lhor que ele o co ra ção hu ma no, es pe ci al men te o dos
me ni nos, a mu lher ata ca suas in cli na ções pelo lado con ve ni en te e co mu -
ni ca-lhe a um tem po a ele va ção, a pu re za e a bran du ra do seu es pí ri to.

Isto é ou tra van ta gem ines ti má vel do ma gis té rio da mu lher. O 
que ela faz pela afe i ção o ho mem faz por meio de re gu la men tos e sis te -
mas re pres si vos. O que não con se gue nem a ame a ça nem a fria ló gi ca
do ho mem, con se gue uma ter na ad ver tên cia da mu lher.

Por úl ti mo o dis cí pu lo do ho mem nun ca tem as qua li da des do 
dis cí pu lo da mu lher. O dis cí pu lo do ho mem é pou co de li ca do, um tan to 
ar ro gan te e qua se sem pre li cen ci o so e seco. O da mu lher sai da es co la
che io de pre ci o sas qua li da des. Co ra ção ge ne ro so e sensível, ma ne i ras
aten ci o sas, es pí ri to vivo, fran co e fino, tudo em suma que cons ti tui o
per fe i to ca va lhe i ro, ele tem e mos tra ter a cada pas so.

III

Cos tu ma-se di zer que a mu lher afe mi na os alu nos, e não é
respe i ta da por eles. Isso po rém é o que há de me nos con for me a verdade.
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Do mes mo modo que a mãe edu ca da con ve ni en te men te não
afe mi na seus fi lhos, a pro fes so ra não afe mi na rá seus dis cí pu los se possu ir o 
con jun to de qua li da des que de vem tor ná-la dig na de ma gis té rio.

Uma mu lher es cla re ci da, ini mi ga de pre ju í zos, ci en te dos deve res
do ho mem, do ta da de tal bon da de que sa i ba mis tu rar a li ção com o
sentimento, a dig ni da de com o amor, não pode de i xar de dar a seus dis -
cípulos uma boa edu ca ção.

Vou mais lon ge: A edu ca ção dada pela mu lher que re ú ne es -
tas condi ções é a me lhor edu ca ção que se pode de se jar. So bre po lir e
des bra var o ho mem da sua na tu ral ru de za, fará que ele seja tão cum pri -
dor dos seus de ve res, como ami go dos seus se me lhan tes. Des de que é o
sen ti men to e não a ra zão, que en ca mi nha os bons ins tin tos e cor ri ge ou
mo di fi ca os maus, o ma gis té rio fe mi ni no é o mais po de ro so au xi li ar do
evan ge lho.

Qu an to à  fal ta de res pe i to, nin guém se ar re ce ie dis so.
De que vem o res pe i to?  Do sexo? Não. O ho mem ig no ran te

e sem edu ca ção não ins pi ra res pe i to al gum. Do ca rá ter de pro fes sor?
Tam bém não. O mau pro fes sor não é res pe i ta do: faz-se te mer pela sua
mal da de.

Se, pois, o res pe i to não vem do sexo nem do car go, mas das
qua li da des pos tas ao ser vi ço des te, é cla ro que, em igua is con di ções, tan -
to res pe i to deve me re cer o mes tre como a mes tra. Até pa re ce que a
mes tra deve me re cer mais. Pri me i ra men te o sa ber é mais ad mi rá vel na
mu lher que no ho mem. Em se gun do lu gar a bon da de da mu lher sem pre 
é cre do ra de amor ma i or que a do ho mem. Ora o amor ajun ta ao res pe i -
to a sua de di ca ção, a ad mi ra ção, o seu en tu si as mo, e a mes tra não é só
um ente do ta do de ma gia, como diz o Sr. D. Antônio da Cos ta, mas um
mito dig no de toda a ve ne ra ção, um com pos to de to das as qua li da des
ado rá ve is.

Isto não é nem uma fan ta sia nem uma co i sa di fí cil de re a li zar-se.
Em casa não acho exem plos que me apói em. Mas se me é

dado pe di-los a ou tros pa í ses, não fal ta rão au to ri da des que os apre sentem.
Na Itá lia e na Su é cia, diz o in sig ne au tor há pou co ci ta do,

ensa ia-se a idéia com pro ve i to.
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Nos Esta dos Uni dos, onde ela pri me i ro se re a li zou, o en si no
infe ri or vai até os 18 anos. Entre tan to, nem esta cir cuns tân cia, nem a
infe ri o ri da de dos or de na dos das pro fes so ras faz com que o seu nú me ro
não seja mu i to ma i or que o dos pro fes so res. Como diz M. Hip pe au, elas 
re pre sen ta vam 45% em 1862, 70% em 1868!

Se se des sem ca sos de fal ta de res pe i to e obe diên cia às mestras
pode ria M. Hip pe au re la tar aque le fato? Um país tão ze lo so pela ins trução
pú bli ca, tão pró di go de hon ras para com os pro fes so res con sen ti ria no
ma gis té rio das mu lhe res se elas não pu des sem man ter a dig ni da de, o
res pe i to e a or dem das es co las? Não cer ta men te.

E tan to as sim é que os es cri to res que tra tam da ins tru ção da quele
país fa lam sem pre com ad mi ra ção das es co las re gi das pe las mu lhe res.

M. de La ve le ye dis se na Re vis ta dos Dois Mun dos e re pe tiu na
re cen te obra que te nho ci ta do: “Ma ra vi lha ver-se como uma jo vem
pro fes so ra con ser va a or dem na es co la, re ce ben do esta alu nos de am bos 
os se xos, al guns qua se da ida de dela.”

Como este au tor, M. La bou la ye tam bém de fen de por to dos
os la dos a ex ce lên cia da pro fes so ra.

De Por tu gal mes mo re fe re o Sr. D. Antô nio da Cos ta al guns
fa tos ante os qua is ne nhu ma dú vi da con va les ce. Por bre vi da de não os
trans cre vo. Quem qui ser ve ri fi cá-los pode ler a sua obra Instru ção
Naci o nal, Par te Qu ar ta, Capítulo III.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Ter ce i ro

DAS CONDIÇÕES DE QUE DEPENDE UM BOM MAGISTÉRIO

o que fica dito con clui-se fa cil men te o quan to é di fí cil a
aqui si ção de bons pro fes so res.

Não obs tan te isso, é pre ci so que o Esta do os des cu bra onde
eles se acha rem, ou os faça se não exis ti rem.

No pri me i ro caso a aqui si ção de pen de de duas coisas: ga ran -
tir-se-lhes cômo da e van ta jo sa car re i ra, e ajun tar-se às van ta gens da
carre i ra as dis tin ções e as hon ras que de vem me re cer os edu ca do res da
mo ci da de.

No se gun do es sas con di ções ain da são ne ces sá ri as. Mas além
de las há ou tras que de vem ser an tes de tudo de cla ra das. São as es co las
nor ma is e as con fe rên ci as pe da gó gi cas.

Tra ta rei par ti cu lar men te de cada uma des tas coi sas.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Qu ar to

DAS ESCOLAS NORMAIS

ada mais sim ples que a ra zão de ser das es co las nor -
ma is. Tudo se re duz a um si lo gis mo. Nin guém pode exer cer um ofí cio
que não co nhe ce. Ora, o ma gis té rio é um ofí cio. Logo quem qui ser
segui-lo deve co nhe cê-lo.

Na ver da de, que o pro fes sor exer ce um ofício não há dú vi da
al gu ma. É seu ofí cio a pe da go gia ou a arte de en si nar me ni nos, isto é,
ha bi li tá-los para a vida so ci al por meio da ins tru ção, de que todo homem
ne ces si ta.

E que o mes mo ofí cio não pode ser exer ci do, ao me nos
conveni en te men te, se não por quem o co nhe ce, pro va em ge ral o apren -
dizado de to dos os ofí ci os, ain da os mais in sig ni fi can tes, e par ti cu lar -
men te a im por tân cia da pe da go gia.

A este res pe i to não pre ci so fa zer mu i tas con si de ra ções.
Pe da go gia é a edu ca ção dos edu ca do res ou a edu ca ção ele vada à 

po tên cia, como lhe cha ma ram os ame ri ca nos.
Mas bem que a me lhor edu ca ção seja dada no seio da fa mí lia

e con sis ta prin ci pal men te nas boas im pres sões, que a cri an ça ali re ce be,
en si nar me ni nos não é só ins truí-los. É tam bém edu cá-los no au men to
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diá rio da soma da que las im pres sões. E não só isso ain da, mas tam bém
de sen vol ver e di ri gir to das as suas fa cul da des, de modo que cada um se
ha bi li te para a vida so ci al ou para o com ple to exer cí cio dos seus di re i tos 
e de ve res, quer como ho mem quer como ci da dão.

Em ou tros ter mos: sen do o ho mem um ente com pos to de
cor po e alma, e a alma do ta da de in te li gên cia e von ta de, deve o me ni no
ser edu ca do de ba i xo des te trí pli ce as pec to – fa cul da des fí si cas ou do
cor po, in te lec tu a is ou da in te li gên cia, mo ra is ou da von ta de.

Ora, como po de rá ensi nar por este modo quem não se acha
para isso mu i to e mu i to bem pre pa ra do?

II

Nem só o es tu do da arte pe da gó gi ca se deve exi gir do can di -
da to ao ma gis té rio.

Há dois re quisitos ne ces sá ri os a to das as pro fis sões, que não se
po de ri am dis pen sar no pro fes sor: a vo ca ção para o ofí cio e a prá ti ca dele.

São es ses re quisi tos de tal im por tân cia que a ex pe riên cia todos
os dias mos tra não bas tar, por exem plo, a for ma tu ra em Di re i to para o
exer cí cio da ad vo ca cia, nem a for ma tu ra em Me di ci na para o exer cí cio
da clí ni ca. Ape sar dos co nhe ci men tos prá ti cos que sua es co la mi nis tra, o 
as pi ran te à ad vo ca cia ou à clí ni ca não raro co me ça a vida tra ba lhan do
sob as vis tas de ou trem. Por quê? Por que isso é uma ne ces si da de por ele 
pró prio re co nhe ci da e tão im pe ri o sa que por gos to ou con tra gos to não
de i xa de pa gar tem po à prá ti ca. Anun cie ele que tra ba lha: não conse gui rá
ser pro cu ra do en quan to não ti ver fe i to pro va das suas ha bi li ta ções.

Por que ra zão não há de es tar na mes ma de pen dên cia aque le
que quer ser pro fes sor? Não é o ma gis tério a mais de li ca da das pro fis -
sões? Pro fis são que tem por fim o en si no da in fân cia pode ser exer ci da
por quem não se pre pa rou e se dis pôs para ela? Por quem nun ca exer -
ceu e ex pe ri men tou seus co nhe ci men tos? Por quem não pos sui o dom
da pa ciên cia e da bon da de que o me ni no re cla ma?

III

Se, pois, ain da pe las ra zões que aca bo de ex por é in dis pensável
a es co la nor mal, te mos que um du plo fim re co men da essa ins ti tu i ção.
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Ela é uma fon te de es tu dos teó ri cos e prá ti cos. Ao mes mo tem po que
mi nis tra o en si no ex pe ri men ta o gos to do alu no, de sen vol ve-lhe a vocação
e for ma-lhe o ca rá ter nos pre di ca dos, que de vem co ro ar o exer cí cio da
pe da go gia.

É por isso raro o país ci vi li za do que não con ta mu i tas es co las
nor ma is. Têm-nas a Fran ça, a Su í ça, a Prús sia, a Itá lia, a Áus tria, a
Inglaterra, a Su é cia, a Espa nha, os Esta dos Uni dos, a Con fe de ra ção
Argentina e o Chi le, e em tan ta hon ra que estão sem pre tra tan do já de
ele var seu nú me ro, já de aper fe i çoá-las.

IV

Às es co las nor ma is po dem opor-se uma ob je ção que não
deve fi car sem res pos ta. Se a idéia fos se tão ex ce len te cada pro vín cia do
Bra sil de via ter hoje a sua es co la nor mal. Já em 1835 man da vam cri ar
es co las nor ma is nas as sem bléi as do Rio de Ja ne i ro e Mi nas, sen do logo
de po is imi ta das pe las da Ba hia e São Pa u lo. Por que en tre tan to só a
me ta de das nos sas pro vín ci as têm es co las nor ma is? Por que en tre as
exis ten tes não fi gu ra nem a de Mi nas, nem a de São Pa u lo, que fo ram as
pri me i ras cri a das?

É ver da de que a idéia nas ceu en tre nós em Mi nas no ano de
1835, e que em 1847 já con ta va o Impé rio quatro es co las nor ma is. Não
menos cer to é que hoje ape nas 10 exis tem, e en tre es sas não se con tam
duas do pe río do de 1847.

Mas aca so bas ta ria isso para con de nar uma ins ti tu i ção que tão 
bons re sul ta dos tem pro du zi do nou tros pa í ses?

A fal ta de es co las nor ma is em 10 pro vín ci as pode atri bu ir-se
nu mas à exi güi da de dos seus re cur sos, nou tras à in cú ria dos seus le gis la -
do res: em ne nhu ma a de fe i to da idéia, pois nun ca a ex pe ri men ta ram.

Qu an to ao de sa pa re ci men to das es co las de São Pa u lo e Mi nas 
pos so afir mar que pro vém uni ca men te do fato de te rem elas sido mal
mon ta das e di ri gi das. Uma pro va do que digo é que elas ti nham con tra
si re for ma do res e não de mo li do res; e se to da via pre va le ceu a idéia da
de mo li ção foi pela fal ta de pes so al idô neo para di ri gi-las de po is de re -
for ma das. Ou tra é que nas mes mas pro vín ci as de São Pa u lo e Mi nas a
opi nião pú bli ca não con de na as es co las nor ma is. O ins pe tor da ins tru -
ção de  São Pa u lo pede ins tan te men te que se fun de uma es co la nor mal,
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e a as sem bléia de Mi nas, pela Lei de 4 de abril de 1871, au to ri zou a cri -
a ção de duas, que tal vez a esta hora já fun ci o nem.

Assim, lon ge de ar gu men tar mos com es ses ma lo gros, re co -
nhe ça mos que eles nada têm de ex tra or di ná ri os. Su ces sos pró pri os de
pri me iras ten ta ti vas, ne les mes mo se acha ra zão para não des crer mos da
efi cá cia de mais bem com bi na dos es for ços.

Se as es co las se des ti na vam a en si nar, de vi am pri me i ro aprender. 
Ora, se não apren de ram, se se fun da ram e di ri gi ram a esmo, era na tu ral
que não pu des sem ar car com os de fe i tos da or ga ni za ção, e que esta por
fim de ter mi nas se a sua ru ína.

Fun de mos, pois, es co las nor ma is como elas de vem ser, ou seja -
mos mais ca u te lo sos e pru den tes nas no vas ten ta ti vas, e es tou cer to de
que nin guém terá se não mo ti vos para lou var a idéia.

V

Em que ba ses de vem as sen tar as es co las nor ma is?
A res pos ta exi gi ria gran de de sen vol vi men to de quem qui ses se 

fazer um tra ta do da es co la nor mal. Mas eu não me pro po nho se não
expor su cin ta men te a sua ne ces si da de.

Assim con sa gra rei em pou cas pro po si ções os prin cí pi os fun -
da men ta is que de vem con cor rer para or ga ni zá-la.

De ve mos ter es co las nor ma is para um e ou tro sexo, como as
têm di ver sos pa í ses, por exem plo: a Itá lia, a Prús sia, a Fran ça, os Esta dos
Uni dos; en tre nós mes mos, as pro vín ci as da Ba hia, Per nam bu co e Rio
Gran de do Sul. Mas a mi nha pro pos ta das es co las mistas não é apli cá vel 
só às cri an ças. As mes mas ra zões de eco no mia na des pe sa, es tí mu lo nos
alu nos e igual da de nos be ne fí ci os da ins tru ção exi gem que as es co las
nor ma is se jam co muns a um e ou tro sexo.

As es co las nor ma is não de vem ser in ter na tos, mas ex ter na tos. 
Não que eu re ce ie imo ra li da des com a re u nião dos alu nos de am bos os
sexos de ba i xo do mes mo teto. Isso se ria im pos sí vel ha ven do uma direção 
exem plar e vi gi lan te, e só se achan do um sexo em pre sen ça do ou tro
duran te os exer cí ci os es co la res. O meu pen sa men to é fun da do em razões
de ou tra na tu re za. As es co las não ad mi ti rão alu nos de me nos de 18
anos. Ora, nes sa ida de é pre fe rí vel de i xá-los des de logo in de pen den tes a 
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tra zê-los re ti dos no es ta be le ci men to es co lar. Entre gues a si mes mos
pesará so bre eles a res pon sa bi li da de de to dos os seus atos, e cada um
mos tra rá logo o que é. Re ti dos no es ta be le ci men to, a dis ci pli na des te
pode oprimi-los, mas não evi tar que eles de po is se mos trem di ve rsos do
que pa re ci am. Entre a dis ci pli na da es co la e a li ber da de da vida ex terna, diz 
um au tor, cum pre em todo caso op tar por esta. Ela não é in com pa tível
com o es tu do pe da gó gi co, e tem a van ta gem de acres cen tar-lhe as li ções
da ex pe riên cia e  práti ca do mun do.

As au las po dem ser re gi das por ho mens ou mu lhe res. Mas a
su pre ma di re ção do es ta be le ci men to deve ser con fi a da a um ho mem: bem 
en ten di do de co nhe ci men tos es pe ci a is e de di ca do à ins tru ção, não es co -
lhi do den tre os me lho res afi lha dos do Go ver no. A ra zão é ser este car go
mais pró prio do ho mem que da mu lher. Além de que à mu lher fal ta a
ener gia e a gra vi da de pe di da pelo em pre go, os tra ba lhos des te de vem exi gir
uma ati vi da de se não im pos sí vel ex tre ma men te di fí cil para o sexo fra co.

Ao lado de cada es co la nor mal deve co lo car-se uma das escolas
pú bli cas do mu ni cí pio. O fim des te apên di ce é po de rem ali os alu nos
nor ma lis tas como ad jun to do pro fes sor exer ci tar-se na pro fis são a que
se des ti nam, e fa zer pro va as sim da sua ca pa ci da de como da sua voca ção
e pa ciên cia para o ma gis té rio.

O cur so será de três anos. Como úni ca con di ção da ma trí cu la
deve o pre ten den te exi bir pro va de ter sido exa mi na do e apro va do nas
es co las in fe ri o res.

As ma té ri as en si na das se rão: No 1º ano – arit mé ti ca, ál ge bra,
ge o me tria, tri go no me tria, fí si ca e quí mi ca, arte pe da gó gi ca e gra má ti ca
na ci o nal acom pa nha da da res pec ti va aná li se. No 2º ano os alu nos con ti -
nu a rão os es tu dos das duas úl ti mas ma té ri as e es tu dão mais ge o gra fia e
as tro no mia, fi si o lo gia, te o lo gia na tu ral, ana to mia, eco no mia po lí ti ca e
histó ria an ti ga e mo der na, par ti cu lar men te a do Bra sil. No 3º ano –
elemen tos de his tó ria na tu ral, fi lo so fia mo ral e po lí ti ca, mú si ca vo cal,
caligra fia e de se nho. Além de tudo os alu nos fa rão exer cí ci os de com posi ção 
e re ci ta ção, e se rão ex pe ri men ta dos na prá ti ca do en si no, di ri gin do classes 
nas di ver sas es co las do mu ni cí pio, prin ci pal men te na es co la mo de lo anexa 
ao es ta be le ci men to.

As li ções de ve rão ter lu gar das 6 ou 7 às 10 ou 11 ho ras do
dia, e os exer cí ci os prá ti cos das 2 às 4 ho ras da tar de.
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As fé ri as das es co las nor ma is não po dem ser mu i to lon gas
por ca u sa do gran de nú me ro de ma té ri as que os alu nos têm de es tu dar,
e da in con ve niên cia que ha ve ria em ser o cur so de mais de três anos.
Deve-se fa zer com que o ano le ti vo seja pelo me nos de 260 dias.

Nem por que o can di da to ao ma gis té rio te nha ad qui ri do em
outra par te os mes mos co nhe ci men tos que se ad qui rem na es co la normal,
se gue-se que es te ja dis pen sa do de pas sar por ela. A ra zão é que, como já 
fiz ver, na pa la vra ha bi li ta ção não se com pre en dem só os co nhe ci men -
tos in dis pen sá ve is ao ofí cio de pro fes sor: com pre en de-se tam bém o re -
co nhe ci men to da vo ca ção e o exer cí cio prá ti co do ma gis té rio. Assim
quem não pre ci sa da es co la nor mal para ad qui rir a ins tru ção que ela
pro pa ga, pre ci sa para ex pe ri men tar sua vo ca ção e exer ci tar-se na prá ti ca
dos seus co nhe ci men tos, o que é de igual im por tân cia e nou tra par te se
não pode fa zer. To da via, para se não obri gar o as pi ran te a re pe tir estudos já 
fe i tos, pode-se em tais ca sos ob ser var esta re gra. O can di da to que ti ver
es tu da do em grau su pe ri or fora do cur so nor mal a ma i or par te das suas
ma té ri as será dis pen sa do de fa zer no vos es tu dos, pres tan do exa me e sen do
ple na men te apro va do ne las. Nun ca, po rém, se ha bi li ta rá para o pro fes so ra do 
sem es tu dar o res to das ma té ri as do cur so, e pas sar pelo me nos um ano
no es ta be le ci men to.

Os alu nos que fo rem apro va dos em to dos os exa mes do curso,
e du ran te este hou ve rem mos tra do pos su ir su fi ci en te mo ra li da de e vo ca -
ção para a vida de pro fes sor, re ce be rão di plo mas de ca pa ci da de, com os
quais po de rão exer cer o ma gis té rio, a prin cí pio como subs ti tu tos ou
adjun tos dos len tes efe ti vos, de po is como pro pri e tá ri os de ca de i ras, mas 
pro vi dos ne las por meio de con cur so.

As no me a ções dos ad jun tos ou subs ti tu tos po dem ser fe i tas
pe las co mis sões mu ni ci pa is. As ou tras de vem per ten cer aos pre si den tes
das pro vín ci as sob pro pos ta dos con se lhos cen tra is.

A no me a ção será fe i ta para a lo ca li da de, pela qual o can di da to 
ti ver en tra do em con cur so, nun ca po rém para ca de i ra de 2º grau sem
que ele haja ser vi do em ca de i ra do 1º, nem para ca de i ra do 3º sem que
te nha es ta do em al gu ma do 2º.

Sal vo o caso des tes aces sos, ne nhu ma mu dan ça terá lu gar sem
ser por von ta de dos pro fes so res. Isso mes mo, note-se, não se en ten de com
re la ção aos gra us, mas sim às lo ca li da des. Por exem plo, não se deve per mi tir

216 A. de Alme i da Oliveira 



a tro ca en tre um pro fes sor do 1º e ou tro do 2º grau, mas sim en tre pro fes -
so res do mes mo grau. Estas me di das têm por ca u sa a con si de ra ção de que,
como em prin cí pio to dos os pro fes so res são igua is, a su pe ri o ri da de da prá -
ti ca se pre su me não em ra zão do lu gar, mas do grau do en si no que cada
um es ti ver pro fes san do.

Sen do de má xi ma im por tân cia o re qui si to da vo ca ção e mo ra -
li dade da que le que quer ser pro fes sor, cum pre que o di re tor e os mestres
das es co las nor ma is e mo de los exer çam so bre isso a mais vi gi lan te fis ca -
li za ção para se ter em vis ta na da ção dos di plo mas de ca pa ci da de. Assim 
nada te ria de es tra nho o fato de ser um in di ví duo exa mi na do e apro va do 
nas ma té ri as do cur so nor mal e nun ca re ce ber di plo ma de ca pa ci da de.

Como pode su ce der que os alu nos nor ma lis tas de po is de
prepa ra dos de ser tem para ou tras car re i ras, deve o Esta do ga ran tir um
prê mio a cada um para ser re ce bi do no ato da ina u gu ra ção dos seus
traba lhos como pro fes sor pú bli co.

A par dos ins tru men tos ne ces sá ri os ao en si no, deve a es co la
nor mal ter uma bi bli o te ca onde se en con trem to dos os li vros da es pe ciali -
da de do cur so. Mas para que essa bi bli o te ca seja útil de ve-se per mi tir
que os alu nos levem os li vros para suas ca sas quan do qui se rem.

É para de se jar que cada pro vín cia te nha a sua es co la nor mal
em edi fí cio pró prio e in de pen den te de ou tra fun ção. Não sen do isso
pos sí vel a to das, con vém que duas ou mais pro vín ci as se as so ci em para
esse fim.

Como há es co las nor ma is para o en si no in fe ri or pode ha ver
tam bém para o su pe ri or. Antes, po rém, de as ter o pri me i ro não é lí ci to
ao Esta do pen sar em dá-las ao se gun do.

Os pro fes so res das es co las nor ma is de vem ser no me a dos em
con cur so den tre os pro fes so res do 3º grau do en si no in fe ri or. Enquanto,
po rém, não ti ver mos este pes so al, pode o con cur so ser fran co a qua is -
quer ci da dãos.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Qu in to

DAS CONFERÊNCIAS PEDAGÓGICAS

oas es co las nor ma is por for ça da rão bons pro fes so res.
Mas, não bas tan do que eles se jam bons, é pre ci so ain da que

te nha mos em vis ta tor ná-los óti mos ou ex ce len tes.
Ora, óti mos ou ex ce len tes com pre en de-se que nem to dos

podem ser me di an te os seus pró pri os es tu dos.
Sen do, pois, ne ces sá rio que as lu zes de uns guiem os ou tros,

deve o Esta do de vez em quan do ti rá-los do seu iso la men to e re uni-los
em as sem bléi as onde eles con ver sem e se en tendam so bre os in te res ses
da sua pro fis são.

 Às re u niões que os pro fes so res for mam nes te in tu i to se tem
dado o nome de con fe rên ci as pe da gó gi cas.

II

Para se ver que não são fu gi ti vas as van ta gens das con fe rências
pe da gó gi cas, bas ta in di car o fim que elas se pro põem: aper fe i ço ar os
pro fes so res no seu ofí cio por uma es pé cie de ens ino mútuo.

I



Entre tan to im por ta con si de rá-las ain da sob um as pec to que
mu i to as re co men da.

O pro fes sor deve pen sar por si. Não é para ele subs cre ver
ser vil men te as alhe i as opi niões que se lhe dá tão es me ra da edu ca ção. 

Pensan do, po rém, o pro fes sor pre ci sa expen der as suas idéias e
su je i tá-las à dis cus são, em que se jam con ven ci das de boas ou más.

Ora, nem sem pre sen do pos sí vel a dis cus são pela im pren sa,
tor nan do-se mes mo in dis pen sá vel a oral em cer tos ca sos, a re u nião dos
pro fes so res em lu gar e tem po de ter mi na do é o me lhor meio que para
isso se lhes pode pro por ci o nar.

As con fe rên ci as dos pro fes so res são, pois, para as ques tões da 
escola o que é o par la men to para as al tas ques tões do Esta do. Ten do todos 
a fa cul da de de apre sen tar e de fen der te ses con cer ne ntes ao en si no, cada
um pode co mu ni car aos ou tros não só as idéi as que têm, e as di fi cul dades 
que en con tra na car re i ra, como os mé to dos e as prá ti cas que em pre ga
no en si no e o bom ou mau êxi to que co roa os seus es for ços. Ten do
cada um o di re i to de fa lar sobre os as su ntos da dos para or dem do dia,
po dem to dos con cor rer com suas lu zes para que a ver da de seja des co -
ber ta e o erro con fun di do.

III

As con fe rên ci as de vem ter lu gar nas es co las nor ma is. É essa uma
das ra zões por que as mes mas es co las de vem ter pré di os gran des e pró pri os.

A época me lhor para as con fe rên ci as é a das fé ri as. Assim não 
so fre rá o en si no, e o pro fes sor terá uma útil diver são aos seus tra ba lhos.

Para que elas se jam con cor ri das e os pro fes so res pos sam ser
obri ga dos a se re u nir, é pre ci so que o Esta do lhes for ne ça os me i os de
em pre en der as ne ces sá ri as vi a gens.

Nas con fe rên ci as pe da gó gi cas de vem ser ad mi ti dos os alu -
nos nor ma lis tas e os pro fes so res par ti cu la res que qui se rem to mar par -
te ne las. Bem en ten di do que a es tes ne nhum au xí lio se deve dar para as 
vi a gens.

Com a pre sen ça dos pro fes so res par ti cu la res mu i to há de lucrar
o en si no. Eles im pug na rão as idéi as dos pú bli cos e es tes fa rão o mes mo
às suas. Da dis cus são nas ce rá ne ces sa ri a men te a luz, e da luz re sul ta rá
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tan to a emu la ção como o brio que en tre eles deve exis tir a fim de melhor
cum pri rem seus de ve res.

O fun ci o na men to des ta as sem bléia não pode ser ânuo sob
pena de se tor nar mu i to dis pen di o so. Assim pode o Esta do con vo cá-las
de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, e nos in ters tí ci os pro mo ver as pe que nas
reuniões que po dem for mar nos dis tri tos, nas pa róqui as ou nas comarcas.

Nas as sem bléi as dos pro fes so res não deve ser ad mi ti do nenhum 
re pre sen tan te do go ver no. A in ter ven ção do go ver no só ser vi ria para
su fo car a es pon ta ne i da de in di vi du al. Como a pro pos ta de uma re for ma
sem pre as sen ta na crí ti ca dos re gu la men tos do go ver no, mu i tos pro fes -
so res se abs te ri am de ex por suas idéi as para não se rem no ta dos como
es pí ri tos re vo lu ci o ná ri os.

Enfim, das con fe rên ci as deve ba nir-se toda a eti que ta ofi ci al,
bem como toda idéia de hi e rar quia e dis ci pli na hi e rár qui ca. No di zer de
M. de La ve le ye são es tes os mo ti vos por que as con fe rên ci as pe da gógi -
cas não pro du zem na Prús sia os mes mos re sul ta dos que dão nas ou tras
par tes da Ale ma nha. A eti que ta di mi nui sua efi cá cia. A hi e rar quia e a dis -
ci plina hi e rár qui ca ge lam as as sem bléi as e im pe dem a li vre ex pan são do
pen sa men to.

IV

Não pas so adi an te sem fa zer uma ob ser va ção que mu i to abona
as con fe rên ci as pe da gó ci as.

Elas são tão apre ci a das na Amé ri ca do Nor te que só o Esta do 
da Indi a na em 1868 fez 59 re u niões des se gê ne ro.

Na Eu ro pa o seu uso não é ge ral, mas para hon ra de las bas ta
citar os pa í ses que as pra ti cam. Têm-nas a Su é cia, a Ingla ter ra, a Ale ma nha
e a Fran ça.

Em Por tu gal tam bém não fo ram es que ci das na ex ce len te refor -
ma do Sr. D. Antô nio da Cos ta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entre nós só me cons ta a exis tên cia de duas leis, que decreta ram 
as con fe rên ci as pe da gó gi cas. Uma é do Mu ni cí pio Ne u tro, ou tra da
provín cia do Pará. Essas mes mas, porém, ain da es tão para ser exe cu tadas.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Sex to

DAS VANTAGENS DO PROFESSORADO

 ine gá vel que, se em ge ral são maus os nos sos pro fe -
so res, para isso con cor re me nos a fal ta de es co las nor ma is que a ri di cu -
la ria dos seus or de na dos.

Sem es pe ran ça de bons pro ven tos nin guém que re ria sujei tar-se
ao ti ro cí nio da es co la nor mal. Mas com van ta jo sa re tri bu i ção o en si no
pú bli co po de ria es tar nas mãos de ho mens, que, pos to não ti ves sem as
ha bi li ta ções que dão as es co las nor ma is, se ri am su pe ri o res àque les que
hoje com põem o pro fes so ra do.

É pre ci so por tan to que de po is de es ta be le cer as es co las normais 
e as con fe rên ci as pe da gó gi cas o Esta do pro cu re me lho rar a sor te dos
pro fes so res.

Se a es co la nor mal for ma o pro fes sor, e as con fe rên ci as pe da -
gó gi cas o acos tu ma a pen sar por si, as van ta gens do car go fa rão com
que ele viva sa tis fe i to da sua vida e de di ca do à sua pro fis são.

O pro fes sor já pelo seu sa ber, já pela sua po si ção, já pela sua
influên cia na so ci e da de deve ser um mo de lo do ho mem de bem e ocupar o 
pri me i ro lu gar na es ti ma ge ral. Mas para ele con se guir e con ser var esta

I



hon ra é in dis pen sá vel, como diz Mr. Rice, que seus ser vi ços se jam re tri -
bu í dos na pro por ção do que va lem.

II

Em toda a par te os pro fes so res são mal re mu ne ra dos.
Em toda a par te digo, por que des sa regra não se ex ce tu am os

pa í ses clás si cos da ins tru ção, como é a União ame ri ca na e a Prús sia.
A União ame ri ca na é o país que me lhor paga os seus pro fes -

so res. Se gun do M. Hip pe au, tem aí, ter mo mé dio, o pro fes sor 8.513 fr1

a pro fes so ra 2.712.2 Entre tan to ain da não se pode di zer que a car re i ra
seja das mais de se já ve is.

A Prús sia ain da faz me nos. Ela paga, ter mo mé dio, aos pro -
fes so res das ci da des 218 tha lers,3 aos dos dis tri tos ru ra is 181.4

Ha ve rá quem dali pre ten da de du zir ar gu men to con tra a minha
pro pos ta?

Não se ilu da o le i tor com esse ar gu men to.
O fato é ge ral mas não de i xa de ser uma ver go nha para os

Esta dos e um pre ju í zo para os po vos. A ci vi li za ção é obra da es co la, e a
es co la é obra do pro fes sor. Se por tan to que re is ele var a es co la e a ci vi li -
za ção, co me çai por ele var o pro fes sor à al tu ra da sua mis são e lhe dar
nas van ta gens do seu ofí cio a co ra gem, o gos to, a ener gia e a for ça, que
ele de man da.

Assim o exem plo dos ou tros po vos pode, con ve nho, ser vir
para des cul par o Bra sil, país novo e sem re cur sos, da par ci mô nia, com
que até hoje tem pago os seus pro fes so res, mas não para au to ri zá-lo a
con ti nu ar no mes mo pro ce di men to.

De ma is não po de rá sus ten tar se me lhan te pre ten são quem
sou ber o fa vor com que estão olhan do a clas se dos pro fes so res as mes -
mas na ções apre sen ta das para exem plo.
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Nos Esta dos Uni dos, além dos seus ven ci men tos, o pro fes sor
tem casa para mo rar. Não obs tan te os ami gos da ins tru ção pe dem que se
lhes dê me lhor sor te, e, como diz M. Hip pe au, há ge ral ten dên cia para isso.

Na Prús sia é com efe i to mu i to exí guo o or de na do do pro fes -
sor. Mas ex pli ca-se este fato de modo sa tis fa tó rio.

São bas tan te an ti gas – da tam do prin cí pio do sé cu lo – as leis,
pe las qua is aí se rege o en si no pú bli co.

Ora, pre sen te men te não se dão as mes mas cir cuns tân ci as de
en tão. Na que le tem po era mu i to fá cil a vida em toda a Ale ma nha. O
pro fes sor por tan to ten do casa para mo rar bem po dia vi ver com o or de -
na do de 250$000 a 300$000 rs. E a pro va de que a car re i ra não pa re cia
in gra ta é que os can di da tos ao ma gis té rio ex ce di am mu i to o nú me ro dos 
alu nos, que de vi am ter as es co las nor ma is. Hoje o país está cor ta do de
vias fér re as, a in dús tria faz con cor rên cia à es co la e os pre ços das co i sas
são igua is aos dos gran des mer ca dos do Oci den te. Assim, ten do-se di fi -
cul ta do o re cru ta men to do ma gis té rio, o go ver no já sen te a ne ces si da de
de me lho rar a car re i ra, e de fato uma re for ma se pro je ta nes se sen ti do.

III

Re sol vi do o me lho ra men to da sor te dos pro fes so res ocor re
logo uma gra ve ques tão.

Pois que esse me lho ra men to é exi gi do já pelo in te res se do
Esta do, já pelo do pro fes sor, cu jos ser vi ços são pre sen te men te mal
pagos, que me di das deve a lei pres cre ver no in tu i to de con ci li ar o in te -
res se do pro fes sor com o do Esta do?

Qu an to a mim tudo de pen de de um sis te ma de re com pen sas,
que nem dê ao pro fes sor to das as van ta gens de uma vez, nem as di fi culte
tan to que ele de ses pe re de al can çá-las.

Assim se eu ti ves se de le gis lar so bre o caso es ta be le ce ria:
Os pro fes so res só se rão vi ta lí ci os de po is de cin co anos de ma gis -

té rio sem nota al gu ma que de sa bo ne o seu com por ta men to e o seu ca rá ter.
Todo o pro fes sor será obri ga do a es cre ver uma obra so bre

qual quer das ma té ri as do en si no. Essa obra deve ser ofe re ci da ao con selho
cen tral da ins tru ção no ato de pe dir o pro fes sor a de cla ra ção da vi ta li ci e -
da de, a fim de por ela se jul gar das suas ha bi li ta ções. Se a obra for de cla -
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ra da má, ou no fim dos cinco anos o pro fes sor ti ver con tra si qual quer
fato que po nha em dú vi da a sua mo ra li da de, a de cla ra ção da vi ta li ci e da -
de po de rá ser re tar da da, no pri me i ro caso até a apre sen ta ção de nova
obra, no se gun do até que fin de o ter mo da es pe ra pro pos ta pelo con se -
lho e apro va da pelo go ver no.

O pro fes sor que no fim de 10 anos de ser vi ço não hou ver al -
can ça do a de cla ra ção da vi ta li ci e da de será de mi ti do e subs ti tu í do por
ou tro.

Os ven ci men tos con ti nu a rão a ser di vi di dos em duas par tes,
uma das qua is será o or de na do, ou tra, a gra ti fi ca ção.

Os pro fes so res te rão di re i to a três au men tos de sub sí dio, cada 
um na ra zão de 20% do que prin ci pi a rem a re ce ber: o 1º de po is de
decla ra da a vi ta li ci e da de, o 2º de po is de tem po igual àque le em que
alcan çar a vi ta li ci e da de, o 3º de po is de 15 anos de ser vi ço.

Os pri me i ros ven ci men tos se rão: nas ci da des ca pi ta is três
con tos de rs., nas ou tras 2:500$000, nas vi las dois con tos, nas po vo a ções 
um con to de rs.

A to dos os pro fes so res se dará um prê mio de 10$000 rs. por
cada alu no que fre qüen tar a es co la além de um al ga ris mo de ter mi na do,
e ou tro de 20$000 rs. por cada um dos que fo rem no fim do tem po
es co lar exa mi na dos e apro va dos ple na men te.

Se rão igual men te pre mi a dos os pro fes so res que es cre ve rem
com pên di os, ou qua is quer li vros, que por sua cla re za, con ci são e ver dade
me re çam ser apro va dos para uso das es co las.

Além des tas van ta gens o Esta do fará to das as es co las de
modo que pos sam ser vir de ha bi ta ção aos pro fes so res, e en quan to isso
não se der per ce be rá cada um uma soma anu al su fi ci en te para o alu guel
da sua casa.

Todo pro fes sor é obri ga do a fa zer mon tepio, con cor ren do
men sal men te com 3% dos seus ven ci men tos. Para fa ci li tar o cum pri -
men to des sa obri ga ção, o Esta do se com pro me te rá a adi an tar aos que
qui se rem a im por tân cia da res pec ti va jóia, bem como a ser dela in de ni -
za do em pe que nas par ce las men sa is.

Os prê mi os a que ti ve rem di re i to os pro fes so res nos dois
pri me i ros ca sos aci ma de ter mi na dos se rão re co lhi dos a uma ca i xa
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comum, que terá por fim a cri a ção de fu tu ros ca pi ta is. Para isso as quantias 
re co lhi das se rão em pres ta das ao Esta do e ven ce rão o juro de 6%. A
par te de cada pro fes sor será en tre gue a ele pró prio se sair do ma gis té rio, 
à sua fa mí lia se nele fa le cer.

Ao pro fes sor que es ti ver no gozo de sa ú de nun ca se dará li -
cen ça por mais de dois me ses, e essa mes ma será con ce di da por ca u sa
jus ta e pro va da. Nes te caso o ad jun to, além do or de na do que lhe com -
pe tir, per ce be rá mais a gra ti fi ca ção do pro fes sor, sem to da via pre ju di car
sua con tri bu i ção para o mon te pio.

Ao que es ti ver do en te se da rão as li cen ças ne ces sá ri as, mas
sob as con di ções se guin tes:  Den tro de três me ses o ad jun to ou subs ti tu to
terá di re i to à gra ti fi ca ção. De três até seis me ses per ce be rá 50% de to -
dos os ven ci men tos do pro fes sor. No fim de seis me ses será este sub -
me ti do a um exa me mé di co que terá por fim de cla rar se a mo lés tia o
ina bi li ta ou não para o ma gis té rio. Nes te caso con ti nu a rá o ad jun to com
até en tão pelo tem po que du rar o res ta be le ci men to do pro fes sor. Na que le
será o mes mo de mi ti do, e co me ça rá logo a per ce ber as van ta gens que
hou ver cri a do pelo mon te pio ou pe los prê mi os.

O mon te pio aca ba rá com a mor te do pro fes sor, se ele de i xar
o ser vi ço an tes da de cla ra ção da vi ta li ci e da de, e pas sa rá para sua fa mí lia, 
por tem po igual ao dos ser vi ços, se es tes ces sa rem de po is da que la de cla -
ra ção.

Se o pro fes sor de i xar o ser vi ço de po is de 25 anos e em vida
não go zar as van ta gens do mon te pio, sua mu lher e suas fi lhas po de rão
des fru tá-lo en quan to vi ve rem.

O que de po is do mes mo tem po de i xar o ma gis té rio, mas des -
fru tar em vida o mon tepio, só po de rá trasn smi ti-lo à fa mí lia por pra zo
igual ao dos ser vi ços.

Os ad jun tos se rão ti ra dos den tre os as pi ran tes nor ma lis tas,
que ti ve rem aca ba do o cur so e ob ti do car ta de ha bi li ta ção. O go ver no
re tri bu i rá da me lhor for ma os ser vi ços que eles pres ta rem si mul ta ne a -
men te com os pro fes so res.5
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IV

A lei não deve ga ran tir apo sen ta do ri as, es tan do elas subs ti tuídas
pelo mon tepio obri ga tó rio e des fru tá vel pelo pró prio pro fes sor.

A apo sen ta do ria é uma pés si ma ins ti tu i ção.
Seu úni co fun da men to é de ver o Esta do am pa rar a ve lhi ce

dos ci da dãos, que pas sa ram a mo ci da de no seu ser vi ço.
Mas para tal fim o me lhor meio não é a apo sen ta do ria. O

mon tepio, nas con di ções que pro po nho, dá o mes mo re sul ta do, sem
pro du zir os mes mos in con ve ni en tes.

Qu an tos em pre ga dos não se apo sen tam, que ain da es tão capa zes
de tra ba lhar? Qu an tos não se vêem de po is exer cen do no vos em pre gos?

Mas não fa le mos de abu sos.
A ins ti tu i ção em si é má por mu i tos mo ti vos. Ela não é útil,

não é jus ta, não é mo ra li za do ra.
Que não é útil nin guém con tes ta rá: ela ser ve ao fe liz apo sen -

ta do em pre ju í zo da so ci e da de.
Que não é jus ta diz ain da a cons ciên cia ge ral. O apo sen ta do

não tra ba lhou gra tu i ta men te para a Na ção. Se pas sou a me lhor par te de
sua vida no ser vi ço do Esta do é cer to que por isso per ce bia van ta gens
igua is ou su pe ri o res àque las que po dia ter nou tra pro fis são. Assim a
apo sen ta do ria não é mais que o se gun do pa ga men to da mes ma co i sa.

Enfim para se ver que não é mo ra li za do ra bas ta di zer que o
apo sen ta do vive à cus ta da so ci e da de em ra zão de ser vi ços já pa gos, e
sem fa zer-lhe o me nor be ne fí cio!

O mon tepio que pro po nho não evi ta só isto. Acos tu ma os
em pre ga dos a se rem eco nô mi cos e os no bi li ta aos seus pró pri os olhos
com a cer te za de que aqui lo que o Esta do lhes dá, de po is de de i xa rem
seus em pre gos, não é uma es mo la ou um fa vor, mas o fru to da sua eco -
no mia e do seu tra ba lho.
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PARTE QUINTA

DOS MÉTODOS DE ENSINO



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Pri me i ro

DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

e fi ne-se fa cil men te o mé to do. Em ge ral é o con cur so de
pro ces sos, pe los qua is a in te li gên cia hu ma na des co bre ou de mons tra a
ver da de. Em pe da go gia é o com ple xo de me i os que o mes tre em pre ga
para pro mo ver e con se guir o pro gres so dos seus alu nos.

Impor ta não con fun dir os mé to dos com os mo dos de en si no, de
que por bre vi da de, e à ma ne i ra de M. Da li gualt, tra ta rei nes ta mes ma di vi são.

Modo de en si no é a for ma por que são trans mi ti dos os
conhe ci men tos em aten ção ao nú me ro dos alu nos, à dis po si ção da escola
e aos há bi tos do pro fes sor.

Se o pro fes sor se di ri ge a um só alu no, a mu i tos, ou a um nú -
me ro tão gran de que de to dos não pos sa cu i dar, em cada um des ses ca sos 
é mis ter em pre gar di ver sa ma ne i ra de en si no. Daí, como adi an te ve re mos, 
o di vi dir-se o modo de en si no em in di vi du al, si mul tâ neo, mú tuo ou misto.

II

A his tó ria dos mé to dos de en si no li ga-se à his tó ria da edu cação 
da huma ni da de, e tão in ti ma men te que não se pode fa lar de uma sem
falar tam bém da ou tra.

I



Com pre en de, pois, o le i tor quão pe no sa se ria a ta re fa de
quem qui ses se fa zer uma his tó ria com ple ta dos mé to dos de en si no.

Por ou tro lado é fá cil ver-se que se me lhan te tra ba lho não te ria 
ma i or uti li da de.

Os er ros das an ti gas edu ca ções in flu íam tan to nos mé to dos
de en si no que es tes pela sua maior par te nada têm de apro ve i tá ve is.

Uma cir cuns tân cia va li o sa ain da me leva a emi tir este ju í zo.
Quem teve an tes de Des car tes a ou sa dia de ata car o ma gis ter di xit?

Quer isto di zer que o mé to do fi lo só fi co foi que fez nas cer o
es co lar, ou que este, como aque le, nem sem pre foi pon to de ques tão. Só 
se com pre en deu a ver da de i ra im por tân cia dele de po is que se alar gou o
plano da edu ca ção do ho mem, ou de po is que a fi lo so fia mo der na lhe
reco nhe ceu o des ti no que ele hoje de man da.

Assim nin guém veja pro pó si to de fur tar-me a um de ver no
fato de eu só tra tar, e re su mi da men te, da his tó ria dos mé to dos de en si -
no nas úl ti mas fa ses da edu ca ção dos po vos.

III

O sé cu lo XVIII e a úl ti ma par te do sé cu lo XVII  vi ram nas cer e
pro pa gar-se qua tro dis tin tas te o ri as so bre a edu ca ção, as qua is or di na ri a -
men te se cha mam es co la pia, es co la hu ma nis ta, es co la fi lan tró pi ca e es co la eclé ti ca.

Jan se ni us na Fran ça, os ir mãos Wes leys na Ingla ter ra, Spe ner
e Franc ke na Ger mâ nia, fo ram os pri me i ros re pre sen tan tes da es co la
pia. Pro du zi ram tal vez se me lhan te in fluên cia os es cri tos de Fe ne lon, o
au tor das Aven tu ras de Te lê ma co e de uma obra so bre a edu ca ção da mu lher,
que será sem pre um pa drão de gló ria para o seu país. Mas é cer to que
quan do Fe ne lon co me çou a in flu ir na edu ca ção, a es co la pia, pelo me nos
na Fran ça, já es ta va cri a da. To dos co nhe cem o prin cí pio da es co la pia: seu 
pró prio nome o diz cla ra men te. “A edu ca ção é um vivo co nhe ci men to
de Deus e de Cris to; por tan to deve ser me nos in te lec tu al que re li gi o sa e
mo ral.”  Franc ke, dis cí pu lo de Spe ner, um dos mais apa i xo na dos sec tá ri os
da es co la pia foi quem fun dou1 os pri me i ros e os mais no tá ve is ins ti tu tos
que se di ri gi ram pe los seus prin cí pi os. Eram eles uma es co la para edu car 
me ni nos de am bos os se xos, e ou tra para for mar pro fes so res. Franc ke
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teve mu i tos co la bo ra do res. Entre ou tros con tam-se Ram bach, Fre yer,
Hoff mann, Bus hing e Ste in mets.

A es co la hu ma nis ta sus ten ta va que as lín guas e le tras an ti gas, ou os
es tu dos de hu ma ni da des, de viam ser o fun do de toda edu ca ção. Entre
os mais emi nen tes hu ma nis tas con tam-se Cel la ri us, Ges ner, Ernes ti,
Morus, Re isc ke, Her man, Scha e fer, Schne i der, He i ne, Wolf, Voss, Cre u -
ser, Bosch e Ja cobs. Seus prin cí pi os ti ve ram gran de voga na Ger mâ nia e
na Fran ça; mas não tar da ram a ser con de na dos pela es co la fi lan tró pi ca.

A es co la fi lan tró pi ca é fi lha de Co mê nio, Loc ke, e Jean-Jac ques
Rous se au. Seu fim era di ri gir a edu ca ção de con for mi da de com as leis da 
na tu re za, ter toda aten ção às di ver si da des do ca rá ter, for ças e vo ca ção
dos me ni nos, nada en si nar-lhes que eles não pu des sem com pre en der, e
so bre tu do tor nar o en si no o mais agra dá vel e sim ples que fos se pos sí vel.
Co mê nio ex pôs suas idéi as na Ja nua Lin gua rum e no Orbis Pic tus, obras
que ti nham por fim dar aos me ni nos de uma só vez o co nhe ci men to das 
pa la vras e das co i sas, e que sen do tra du zi das para qua se to das as lín guas
fo ram por mu i to tem po bas tan te po pu la res na Eu ro pa. Loc ke ex pen deu 
as suas no li vro in ti tu la do Thoughts Con cer ning Edu ca ti on, o qual mu i to
con tri bu iu para subs ti tu ir o an ti go ver ba lis mo ló gi co pelo mo der no ci en tí fi -
co. Foi ele quem pri me i ro apli cou à edu ca ção a fi lo so fia de Ba con, mos -
tran do que para os me ni nos a fon te dos co nhe ci men tos está mais nas
co i sas que nos li vros. Rous se au en fim apre sen tou seus vo tos no cé le -
bre tra ta do de edu ca ção co nhe ci do pelo nome de Emi le. O Emí lio é um
sis te ma de edu ca ção fun da do não na ex pe riên cia, mas nas te o ri as do seu 
au tor, e con tém um ide al da vida e cul tu ra do més ti ca em per fe i to con -
tras te com a sua vida. Os prin cí pi os do Emí lio são:  a pri me i ra edu ca ção 
dos me ni nos é da ma i or im por tân cia e o cu i da do dela per ten ce mais
par ti cu lar men te às mães de fa mí lia. Não se deve en si nar coisa al gu ma
en quan to o me ni no não está pre pa ra do para com pre en dê-la. Em con se -
qüên cia a aqui si ção dos co nhe ci men tos é co i sa qua se in cons ci en ci o sa, fe i ta
por meio de aces sos sim ples, fá ce is e na tu ra is. O me ni no deve ser edu -
ca do não para esta ou aque la pro fis são, mas para o co mum e ab so lu to
es ta do dos ho mens: não su je i to a ne nhum há bi to, mas in de pen den te de
to dos os há bi tos e de to das as cou sas. Pre ve ni do con tra as cor rup ções
da so ci e da de e as tra mas do con ven ci o na lis mo, en tre gue a si pró prio, ou 
às in fluên ci as da na tu re za e do sen so ín ti mo, o ca rá ter por si mes mo se
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aper fe i çoa, tan to in te lec tu al como so ci al e mo ral men te. Os pais de vem
es tu dar um sis te ma de edu ca ção que pou pe aos me ni nos todo es for ço
ou la bor. A edu ca ção deve ser um di ver ti men to, e o homem, uma cri a -
tu ra ale gre e che ia de ra zão, a quem se não per ver teu ne nhu ma ten dên -
cia na tu ral nem obri gou a fa zer ne nhum inú til es for ço. Não obs tan te o
que há de es qui si to nes tas idéi as, e a con tra di ção em que Rous se au vi veu 
com as suas dou tri nas, pois ex pu nha to dos os fi lhos que ti nha, o lado
bom do Emí lio in flu iu tan to no âni mo das mães de fa mí lia, e em ge ral
dos edu ca do res, que re for mou com ple ta men te a edu ca ção da Eu ro pa.
Aimé Mar tin ex pli ca as sim este su ces so. Rous se au, em vez de pro pa gar
im por tu nos e tris tes de ve res, fez da fa mí lia uma fes ta cons tan te, e da
mãe um ente dig no da ado ra ção do mun do! Entre os ho mens prá ti cos
que pre ten de ram re a li zar as idéi as da es co la fi lan tró pi ca Ba se dow foi sem
dú vi da o mais im por tan te. Ele é que, re for man do a edu ca ção da Ger -
mâ nia, pre pa rou o ter re no que a es co la eclé ti ca mais tar de de via ex plo rar. 
Aí será sem pre lem bra do o seu cé le bre Phi lan tro pi num, es ta be le ci men to
edu ca ti vo onde o me ni no de via per ma ne cer até que se fi zes se ho mem e 
ci da dão, e que tão apo i a do e pro te gi do foi pe los ho mens mais dou tos
da épo ca. To da via não sen do ain da per fe i to um sis te ma de edu ca ção, que 
dava à na tu re za o pa pel da dis ci pli na, e ne nhu ma aten ção ti nha aos des vi -
os das ten dên ci as ju ve nis, pou co tar da ram os seus adep tos em re co nhe -
cer a exa ge ra ção do en tu sias mo com que o de fen di am. O Phi lan tro pi num
por tan to de cli nou após mo men tâ neo es plen dor, de sa cre ditan do com a
sua que da as ins ti tu i ções igua is dos ou tros pa í ses.

De ba i xo do nome de es co la eclé ti ca fo ram clas si fi ca das aque las
dou tri nas que não se gui am ne nhum sis te ma ex clu si vo de edu ca ção, mas
ti ra vam dos ou tros o que cada um ti nha de apro ve i tá vel.

To das es tas es co las ti ve ram os seus mé to dos de en si no. O
me lhor, po rém, foi o da úl ti ma. É o que ain da hoje voga sob o nome de
Pes ta loz zi, que foi um dos pri me i ros se não o pri me i ro re pre sen tan te da
mes ma es co la. Jul gue o le i tor pe los prin cí pi os que o ani mam.  A edu ca ção
deve co me çar mu i to cedo, mas sob a dis ci pli na da casa pa ter na, ou sob a 
ime di a ta di re ção dos pais de fa mí lia. A na tu re za apre sen ta os ob je tos ao
aca so e sem or dem. O fim da edu ca ção é re gu la ri zar a in fluên cia da na -
tu re za e con ti nu ar as pri me i ras in tu i ções por meio de um en ca de a men to 
gra du a do e com ple to. O mes tre deve, pois, pro ce der de con for mi da de
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com as leis da na tu re za, de va gar, mas sem in ter rup ção, im pe lin do o me -
ni no para a ati vi da de, e dan do-lhe ape nas a ne ces sá ria as sis tên cia. A arte 
de ob ser var deve ser bem de sen vol vi da, e a mú si ca, cu i da do sa me te es tu -
da da. To das as fa cul da des de vem ser har mo ni ca men te exer ci ta das. A in -
di vi du a li da de é co i sa res pe i tá vel. Deve ser sim es ti mu la da e ani ma da,
mas não com exa ge ra ção, como que ria Rous se au, para não de ge ne rar
em ego ís mo ou or gu lho. O me ni no ca re ce de ser pre ve ni do con tra a
cor rup ção e os ma les do mun do, mas não de modo que ve nha a ter hor -
ror à so ci e da de, sim en si nan do-se-lhe a de se jar e pro mo ver o seu me lho -
ra men to. Nes se, como em qual quer ou tro sen ti do, o edu ca dor deve obrar
de sor te que nem ao me ni no fal te o au xí lio ne ces sá rio, nem este seja
dado por meio de ex pli ca ções. Para me ni nos to das as ex pli ca ções ver ba is
são fú te is en quan to se não apói am em al gu ma ex pe riên cia, ou não são
ve ri fi ca das pe los sen ti dos. O exer cí cio dos sen ti dos e a cul tu ra dos po -
de res fí si cos é de gran de im por tân cia para o de sen vol vi men to do es pí ri to. 
O de sen vol vi men to por ope ra ções men ta is que tan to lou va a es co la fi lan -
tró pi ca é so bre mo do vão e da no so, por que o me ni no é um ente todo
con cre to. Ele não for ma ju í zo so bre co i sa al gu ma an tes de a exa mi nar
e ex pe ri men tar e apren der a dis tin guir seus atri bu tos e qua li da des. A
for ma, o nú me ro e a lin gua gem são as ver da de i ras ba ses dos co nhe ci -
men tos, ou os prin cí pi os pe los qua is todo es pí ri to se de sen vol ve. Por -
tan to a arit mé ti ca e a ge o me tria e a arte de de se nhar e mo de lar os ob je -
tos são exer cí ci os tão in dis pen sá ve is como o da lin gua gem. É pés si mo o 
en si no por per gun tas e res pos tas. Ele du pli ca a di fi cul da de do es tu do
por que au men ta o tra ba lho da de co ra ção, e só for ti fi ca a me mó ria em
pre ju í zo do ra ci o cí nio. Ou tra co i sa per ni ci o sa é o cas ti go cor po ral. O
me lhor es tí mu lo para os me ni nos é a cons ciên cia do seu me re ci men to e
da uti li da de da sua ins tru ção. Enfim, pois que o mes tre deve an tes edu -
car idéi as que cri an ças, é de ri gor que o en si no re li gi o so fi que para quan -
do os alu nos já ti ve rem al gum de sen vol vi men to. A re li gião é idéia que o
me ni no não pode ter ao en trar para a es co la.

Foi na Su í ça, um pe que no can to do mun do, que co me çou a
flo re cer a es co la eclé ti ca, e com ela o mé to do de Pes ta loz zi.

Tan to, po rém, bas tou para que dali pas sas se à Ger mâ nia, e
da qui à Ingla ter ra, a todo o nor te da Eu ro pa e à União Ame ri ca na. O
adi an ta men to, que a Su í ça e a Ger mâ nia não tar da ram a mos trar em
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maté ria de edu ca ção, era for te in cen ti vo para que as ou tras na ções qui -
ses sem sa ber e ex pe rimen tar os seus prin cí pi os e o seu mé to do.

A dou tri na de Pes ta loz zi tor nou-se, pois, como que o eixo em 
torno do qual gi ra vam to dos os po vos ávi dos de re for mar a sua edu cação.

É isto por cer to uma pro va da ex ce lên cia da mes ma dou tri na.
O que po rém fará sem pre a gló ria do seu au tor é o se guin te su ces so.

So freu o mé to do de Pes ta loz zi mu i tas mo di fi ca ções de vi das
ao ca rá ter, cos tu mes e tal vez ao gos to dos po vos que o ado ta ram. Ele
foi mo di fi ca do além de ou tros por Fel len berg no ins ti tu to que este cri ou 
em Hof wil, por Ja co tot na Uni ver si da de de Lou va i na, pelo aba de Gual ti er
na Fran ça, por Fel bi ger, bis po de Sa gan, nas es co las que o mes mo or -
ganizou, por Ho rá cio Mann em toda a Amé ri ca do Nor te, e pelo Sr. Cas tilho 
em Por tu gal. Entre tan to nem sua in fluên cia de i xou de ser boa em par te
algu ma, nem com as mo di fi ca ções foi al te ra do o fun do dos seus prin cípios, 
an tes es tes sub sis ti ram in tac tos ain da de po is do de sa pa re ci men to de las,
como su ce deu às de Ja co tot.

O mé to do de Fel len berg, bem como o de Ho rá cio Mann,
difere do de Pes ta loz zi só em co mu ni car os co nhe ci men tos de modo
mais po si ti vo e mais prá ti co do que este se pro pu nha.

O do aba de Gu al ti er em con ver ter o es tu do num ver da de i ro
jogo. Toda li ção se dá por meio de car tões ou me da lhas con ve ni en te -
men te pre pa ra das.

O do Sr. Cas ti lho em co mu ni car as li ções por meio de fi gu ras
e vo zes re pre sen ta ti vas das pa la vras e das idéi as.

O de Ja co tot, que foi ge ral men te ado ta do na Bél gi ca, dá grande
exer cí cio à fa cul da de da me mó ria, e em cer tos pon tos se pa re ce com a
au to di da xia, mé to do que pre ten de fa zer o alu no ins tru ir-se a si mes mo.

O de Sa gan, as sim cha ma do por ca u sa da sé do seu au tor, é
uma com bi na ção dos mé to dos de Ba se dow2 e Pes ta loz zi. Ele faz o
me ni no en ca rar a edu ca ção de ba i xo de um pon to de vis ta uti li tá rio e
comu nica-lhe o de se jo de ir por pró prio im pul so do co nhe ci do ao des -
conhe ci do. Mas, se me lhan te aos do aba de Gu al ti er e do Sr. Cas ti lho no 
intu i to de tor nar o es tu do agra dá vel, con ver te-o numa di ver são que a
maior par te das ve zes é pre ju di ci al ao en si no.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pítu lo Se gun do

DA NECESSIDADE DE ADOTAR-SE UM MÉTODO NO
NOSSO ENSINO

ão ig no ra o le i tor o que é en si nar. Ensi nar é trans mi tir
a ou trem co nhe ci men tos que ele não pos sui.

A ex pe riên cia, po rém, to dos os dias mos tra que nem sem pre
é o ho mem mais ins tru í do o que me lhor en si na.

Se aque le que a isso se de di ca não em pre ga me i os que fa cilitem
a trans mis são dos seus co nhe ci men tos, os alu nos não po dem apro ve i -
tá-los ou só di fi cil men te apro ve i ta rão. Seja ele um gran de ho mem, não
há me io-termo; ou co nhe ce o se gre do des ses me i os, ou será sem pre ex ce -
dido por ou tro me dío cre, que o pos sua.

Se, pois, a pri me i ra con di ção do mes tre é ser ins tru í do ou sa ber o
que en si na, a se gun da é sa ber como en si na.

Mas no sa ber en si nar é que está o mé to do. Logo, ne nhum
ensino pode pres cin dir do mé to do.

José Droz dis se: “Quem in ven ta um bom mé to do de en si no
deve ser con si de ra do ben fe i tor da hu ma ni da de.”

Não há ne nhu ma exa ge ra ção nes se pen sa men to. Se o en si no
é o me lhor bem que o ho mem pode exer cer, o mé to do é o meio por que
se exer ce esse bem.

I



Po de-se di zer mes mo que o mé to do é a me di da do en si no.
Bom mé to do, gran de en si no. Mau mé to do, pe que no en si no. Ne nhum
mé to do, ne nhum en si no.

II

O de sen vol vi men to da ins tru ção de pen de, pois, dos mé to dos
de en si no. Que con di ções, po rém, de ve ter um mé to do para ser bom?
Cre io que tudo se re duz ao se guin te.

Como nin guém apren de sem aten der e com pre en der, os bons 
mé to dos são não aqu e les que mul ti pli cam mais as re gras, por ém os que
atra em e so li ci tam mais a at en ção do alu no, e que não aumentam as di fi -
cul da des na tu ra is do es tu do com as di fi cul da des, ma i o res ain da, que
pro vêm da ig no rân cia e pre su nção dos pe dan tes.

III

É mu i to para de se jar-se que tais mé to dos exis tam em to dos
os gê ne ros do en si no.

Em ne nhum, po rém, a ne ces si da de é tão im pe ri o sa como no
pri má rio. Cri a tu ras que ape nas co me çam a vi ver, que não co nhe cem as
van ta gens da ins tru ção, e só cu i dam em brin cos e jo gos, pod e rão apro -
ve i tar os co nhe ci men tos de um mes tre que não sabe trans mi ti-los na tu -
ral men te, sem es for ço e sem ve xa me?

Não é a ins tru ção um re mé dio como qual quer ou tro que para 
o me ni no to mar deve ser mi nis tra do em ta ças de be i ras açu ca ra das?

Entre tan to que mé to do se guem as nos sas es co las?  Ne nhum
abso lu ta men te po de-se di zer, tão pou cas são as es co las que en si nam
deba i xo de regra.

Nem é só isso. Os mé to dos ain da en con tram ini mi gos acér -
rimos. Em ma té ria de ins tru ção, como em tudo mais, há uma ro ti na, que 
desa cre di ta todas as ino va ções, pro nun ci an do-se so bre elas sem exame, e
im pon do-se aos es pí ri tos sem cri té rio.

Na clas se mes mo dos pro fes sores tal vez haja quem ado te, se
não por ver da de i ro, ao me nos por bas tan te cô mo do, o adá gio que os
nos sos ma i o res re pe ti am em tom gra ve e pro fun do: “Só se sabe bem o
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que se apren de di fi cil men te.” Adá gio que a ser exa to deve le var-nos à
con clu são de que os mes tres mais cru éis são os melho res.

IV

No in tu i to de da rem ao Bra sil bons mé to dos de en si no
primá rio, al guns ci da dãos têm fe i to lou vá ve is es for ços.

À fren te de les cito com pra zer os Drs. Abí lio Cé sar Bor ges e
Au gus to Fre i re da Sil va e o pro fes sor Antô nio Pi nhe i ro de Agui ar.

Ao Dr. Bor ges deve o País os Li vros de Le i tu ra, que a im pren sa 
do Sul tan to lou va e que tão bons re sul ta dos têm pro du zi do no Rio de
Ja ne i ro e na Ba hia.

Ao Dr. Fre i re da Sil va o Novo Mé to do de Ensi no a Ler e Escre ver,
que se pu bli cou em São Pa u lo no ano de 1863, e que, sem ser tão ge ral -
men te lou va do como os Li vros de Le i tu ra, não tem sido me nos van ta jo so
para as es co las da que la pro vín cia.1

Ao Sr. Pi nhe i ro de Agui ar o mé to do ul ti ma men te cri a do sob
o tí tu lo Ba ca da fá.

To dos es tes tra ba lhos ti ve ram por nor ma o mé to do de Pes ta -
loz zi: co me çar pe las no ções sin té ti cas e con cre tas, de po is pas sar à ob -
ser va ção e aná li se.

Ocor re, po rém, uma cir cuns tân cia que é para sen tir-se.
O se gun do só tem por fim o en si no da le i tu ra e da es cri ta.
O pri me i ro, que se pro põe tam bém a con ta bi li da de, qua se a

de i xa em ol vi do, e pou co diz so bre a es cri ta.
Além do que am bos se apar tam de al guns prin cí pi os da escola.

É as sim que nem um nem ou tro rom pe in te i ra men te com o exer cí cio
pre li mi nar da so le tra ção, que aliás re co nhe cem só ser usa da pe los po vos
cul tos de po is que os me ni nos já sa bem ler as pa la vras.

Qu an to ao ter ce i ro, que pro cu ra en si nar até a mú si ca, por
defe i tos, que seu au tor não pôde evi tar, ain da não pre en che to dos os
fins a que se des ti na. Pelo me nos é isso que diz o Con se lho da Instru ção 
Pú bli ca da Cor te em um pa re cer que anda ane xo ao Re la tó rio, que o Sr.
Mi nis tro do Impé rio apre sen tou ao Par la men to no ano pas sa do.
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São es tas as pa la vras des se pa re cer:
“Até onde o Con se lho pôde ob ser var fi cou as sen ta do que o

méto do Ba ca da fá apre sen ta van ta gens, que pa re cem pre fe rí ve is às do
ensi no atu al até à le i tu ra cor ren te: daí por di an te a pre fe rên cia é ain da
obs cu ra. Em re la ção à con ta bi li da de pa i ram ain da mu i tas dú vi das acer ca 
do mé ri to, que o au tor afi an ça, dú vi das, que como que de sa pa re cem
quan to ao mé to do do en si no da mú si ca, onde o su pli can te2 mais se dis -
tin gue e onde me lhor pro va exi biu.”

“Fi can do o Con se lho una ni me men te per su a di do de que o mé to -
do de que se tra ta não é uma qui me ra, mas pelo con trá rio dig no de es tu do
e re pe ti dos ten ta mes, tor nan do-se além dis so mui sim pá ti co pe las co res e
símbo los na ci o na is de que se re ves te, en ten de to da via não ser pru den te
ge ne ra lizá-lo já por to das as es co las pú bli cas, como de se ja o su pli can te,
en quan to ma i or e di u tur na ex pe riên cia não ve nha con sa grar ou tor nar
indu bi tá vel a sua bon da de má xi ma; pois que des de en tão so men te é que o
sis te ma atu al po de rá ser des ter ra do, an tes de ser per tur ba do de cho fre.”

Estas pa la vras jus ti fi cam o meu ju í zo e dão mais ou me nos a
co nhe cer ao le i tor o mé to do Ba ca da fá.

Os ho mens já dis se ram que ele não é uma uto pia. Res ta ago ra 
que Deus con ser ve os dias do in can sá vel pro fes sor a fim de po der este
re a li zar o seu hu ma ni tá rio de se jo.

V
O en si no pú bli co não pode con ti nu ar sem ter um bom método

ao seu ser vi ço. Mas para a sa tis fa ção des sa ne ces si da de de ve mos cri ar
um mé to do novo, ou po de mos ado tar qual quer dos co nhe ci dos?

A cri a ção de um mé to do é coisa mu i to di fí cil, e que não se
pode en co men dar com cer te za de bom êxi to.

Os mé to dos que exis tem são fi lhos de lon gos e pe no sos
esfor ços da par te dos seus au to res, e fo ram pre pa ra dos pa ci en te men te
de ba i xo de um pla no ou de um prin cí pio, que nas ceu, fe cun dou e
desen vol veu-se à luz da ex pe riên cia.
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Nes tas con di ções o que mais con vém, até pela ur gên cia da
me di da, é ins ti tu ir-se exa me nos mé to dos co nhe ci dos e adotar cada pro -
vín cia nas suas es co las aque le que me lhor lhe pa re cer.

Dado esse pas so a prá ti ca se en car re ga rá do res to. Seus de feitos
serão cor ri gi dos, suas van ta gens ve ri fi ca das e pos tas ao abri go de dúvi das.

VI

A es co lha em que mé to do deve re ca ir? Ve ja mos; mas an tes
ve ja mos tam bém como en si na a ma i o ria das nos sas es co las.

VII

Pre sen te men te obri ga-se o me ni no a im pos sí ve is, pelo que é a 
escola uma ca de ia e o es tu do um su plí cio. Ca de ia e su plí cio, cum pre no tar,
que ele su por ta lon gos anos para apren der pou co e mu i to mal.

Tra ta-se da le i tu ra – O me ni no tem de de co rar, can ta ro lan do,
prin cí pi os abs tra tos, de que ne nhu ma apli ca ção pode fa zer. Além do que 
o mes tre o en re da nos exer cí ci os da de com po si ção de pa la vras em sílabas e 
le tras, quan do ele não pode com pre en der esse mis té rio, e a ex pe riên cia
ge ral tem mos tra do que os me lho res mé to dos são os que pres cin dem da 
so le tra ção pre li mi nar.

Vem a es cri ta – Põe-se o pe que no már tir a tra çar e fa zer le tras 
de gran des di men sões, quan do a prá ti ca de ou tros pa í ses tem con de na do
es ses exer cí ci os, e ca no ni za do como ver da de que os me ni nos lu cram
mais co me çan do pelo bas tar di nho. Co me çan do pelo cur si vo o me ni no
apa nha mal a for ma e a in cli na ção das le tras. As es cri tas por tan to não
apre sen tam mais que uma sé rie de ca rac te res in de ci frá ve is e in for mes.
Co me çan do pelo bas tar do, como o me ni no não for ma de um só ras go
de pena se não li nhas de pe que na di men são, se gue-se que as le tras não
po dem de i xar de ser tre mi das e por tan to de fe i tu o sas. Por ou tro lado
obri ga do, para for mar es ses gran des tra ços, a aper tar mu i to a pena, con -
trai o há bi to de pe gar mal nela, que bem di fí cil é de re for mar-se. Enfim,
o tem po que ele per de nos exer cí ci os do bas tar do não lhe per mi te
se não mu i to tar de ad qui rir a prá ti ca da es cri ta cor ren te, que é con di ção
es sen ci al do seu pro gres so nos ou tros ra mos do en si no.
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Che ga o me ni no às con tas – Arma o pro fes sor a ope ra ção
que ele tem de pra ti car e de i xa-o en tre gue a si mes mo, quan do deve
exer ci tá-lo pri me i ra men te no cál cu lo ver bal, de nú me ros ba i xos, re la tivos a
ob je tos pre sen tes, e de po is ini ciá-lo pou co e pou co no cál cu lo es cri to.

Vem o es tu do da gra má ti ca – De fi ni ções, aná li ses, re gras,
ex ce ções, tudo quan to há de mais di fí cil na lín gua tem de ser es tu da do
por me ni nos que ape nas sa bem ler e es cre ver pe los sen ti dos. De modo
que o re cur so na tu ral des se em ba ra ço é uma de co ra ção por si mes ma
con de na da a de sa pa re cer no dia se guin te.

Fi nal men te o me ni no se ma tri cu la nas au las de la tim ou de
fran cês – O que lhe su ce de? Logo no prin cí pio é pos to a ana li sar a
respec ti va gra má ti ca! Não se aten de a que ele é in ca paz de ana li sar a
gra má ti ca na ci o nal, nem se vê que sis te ma al gum de es tu dos ele men tares
pode fun dar-se no ra ci o cí nio an tes de ter o es tu dan te a ida de em que a
razão se ma ni fes ta. Daí não re sul ta só a per da de tem po que ele
depois deplo ra. Re sul ta ain da o for çar-se a na tu re za a dar fru tos pre -
ma tu ros, e por isso pre ju di ci a is à sua sa ú de, ou pelo me nos ao bom
su ces so da sua edu ca ção. As mais das ve zes a na tu re za re sis te a esta
cul tu ra, per mita-se-me di zer, de es tu fa, e o alu no não re tém dela se não
o in ven cí vel des gos to que lhe ins pi rou.

VIII

Assim ex pos tos os de fe i tos e re mé di os do sis te ma atu al, só
me res ta ti rar con clu sões.

Con de na mos o sis te ma atu al por ser abs tra to, lon go e pe no so. 
O que por tan to for mais con cre to, mais agra dá vel e mais cur to e que a
um tem po de sen vol ver a in te li gên cia do alu no e apu rar o seu gos to pelo
es tu do, esse é que a lei deve pres cre ver e obri gar os pro fes so res a se guir.

É a cri an ça um ente sim ples, con cre to e sus ce tí vel de abor re cer
o es tu do. Use-se para com ela de lin gua gem aco mo da da às suas qua li da des
e pro cu re-se tor nar o en si no atra en te. O ri gor nada con se gue. No meio
dele o me ni no po de rá di zer ao pro fes sor: “Vós ten des mil me i os de me
fa zer cho rar, mas ne nhum de me en si nar.” E com isso ele dirá uma
ver da de. É mais fá cil cho rar que di zer ou fa zer o que o mes tre man da.
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Ele tem ra zões para cho rar pelo que o con tra ria, mas não tem para ce der
ao que lhe de sa gra da.

O me ni no es que ce fa cil men te o que se lhe dis se ou ele dis se,
mas não o que fez ou viu fa zer. Se isso pro va que o me ni no só vive
pelos sen ti dos, ou não for ma idéia se não do que toca, ex pe ri men ta e
obser va, to das as idéi as de vem-lhe ser co mu ni ca das pe los sen ti dos.
Mos trem-se-lhe os ob je tos, que se lhe quer dar a co nhe cer. Si ga-se do
ba i xo para o alto, do pe que no para o gran de, do se me lhan te para o des -
se me lhan te, do co nhe ci do para o des co nhe ci do. Ou subs ti tua-se a coisa
à de fi ni ção, à re a li da de, às fór mu las, o exem plo à re gra, de modo que as
idéi as, que se lhe trans mi ti rem, se jam exa tas, cla ras e pre ci sas a pon to de 
por as sim di zer ele ver e to car os seus ele men tos nos ob je tos que se lhe
mos tram.

Nes te gê ne ro não co nhe ço nada me lhor que o mé to do ame -
ri ca no.

O mé to do ame ri ca no, já o dis se, não é se não o mé to do de
Pes ta loz zi, li ge i ra men te mo di fi ca do por Ho rá cio Mann.

Assim o meu voto 10 ou 15 anos atrás se ria que se acli mas se
en tre nós o mé to do ame ri ca no. Hoje, po rém, que te mos mé to dos na ci o -
na is, bem que in com ple tos, fun da dos nos mes mos prin cí pi os, é que a es -
co lha re ca ia no que den tre eles mais se apro xi mar da que le molde.

Não levo mais adi an te o meu ju í zo, por que isso de pen de ria
de co nhe ci men tos prá ti cos, que não pos suo, nun ca ten do ex pe ri men -
ta do ne nhum dos mé to dos. Para que, po rém, me su pram os pro fis si o -
na is, dou-lhes aqui a mais com ple ta no tí cia do mé to do ame ri ca no, e
fa ria o mes mo aos nos sos se eles não pu des sem ser fa cil men te en -
con tra dos.

IX

Como eu não pu de ra fa zer, o mé to do ame ri ca no se acha
ex pos to na ex ce len te obra de M. Hip pe au: à pág. 43 por ele pró prio, à
pág. 301 pela jun ta de edu ca ção de Lu is vil le, no Ken tucky.

Para de sem pe nhar-me da mi nha pro mes sa li mi to-me a trans -
cre ver tex tu al men te quer as pa la vras de M. Hip pe au, quer as da jun ta a
que ele se re fe re.
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Fala o es cri tor fran cês:
“O en si no da le i tu ra, es cri ta e cál cu lo, para as cri an ças de 5 a

10 anos, é há mu i to tem po ob je to das me di ta ções dos ho mens de di ca -
dos ao aper fe i ço a men to dos es tu dos ele men ta res. Gran de nú me ro de
pro ces sos e mé to dos tem sido pois al ter na da men te em pre ga dos em
ambos os mun dos. Po de-se ob ser var nos vá ri os ra mos do en si no de to -
dos os gra us o es pí ri to que pre si diu a es co lha fe i ta nas es co las pú bli cas
dos Esta dos Uni dos. É o em pre go do mé to do ex pe ri men tal, apo i an -
do-se na prá ti ca e re je i tan do as re gras abs tra tas, os prin cí pi os ge ra is, as
idéi as a pri o ri; di ri gin do-se pri me i ro aos sen ti dos, às fa cul da des per cep ti vas, 
e es pe ran do para pôr em ação a ra zão e a in te li gên cia, a ida de em que as
fa cul da des re fle xi vas es tão su fi ci en te men te de sen vol vi das: pri me i ro as
no ções sin té ti cas e con cre tas; de po is, os co nhe ci men tos fun da dos na
aná li se e na ob ser va ção.

“Qu an to à le i tu ra, não co me ça o mes tre en si nan do as le tras,
de po is as pa la vras. Mos tra um ob je to, um ani mal, uma ár vo re, uma casa, 
de po is a pa la vra que ser ve para os de sig nar e cuja ima gem se liga na -
tural men te à do pró prio ob je to. Indo al ter na da men te de um a ou tro objeto, 
reco nhe ce-o a cri an ça sem di fi cul da de, e esse en si no, pe los olhos e ouvi dos,
é con ti nu a do até que o me ni no sa i ba dis tin guir e enun ci ar de uma ma -
ne i ra im per tur bá vel to das as pa la vras que se fi ze ram en trar nos qua dros
su ces si va men te es tu da dos. Exerci ta-se o alu no com o ma i or cu i da do em 
os pro nun ci ar dis tin ta e cor re ta men te, e quem co nhe ce as di fi cul da des
que nes te pon to ofe re ce a lín gua in gle sa com pre en de que é im por tan te
mul ti pli car os exer cí ci os va ri a dos, que se ima gi na ram para tor nar o en sino
mais atra en te e fá cil. Deve acos tu mar-se a cri an ça a ar ti cu lar se pa ra da -
men te cada con so an te, a fim de dis tin guir o ruído par ti cu lar que a cons -
ti tui, in de pen den te do som que pro duz quan do fere uma vo gal.

“Há sons e ar ti cu la ções para os qua is as di fe ren tes par tes do
ór gão vo cal de vem re ce ber par ti cu lar edu ca ção. Exer ci tam as cri an ças
em pro nun ciá-las e ar ti cu lá-las se pa ra da men te. Tais são o th, bran do ou
for te, os di fe ren tes sons do a, do o, do u, nos qua is o mo vi men to dos
lábios, a po si ção da lín gua, a ação dos den tes, a emis são do ar são in di -
ca dos pelo mes tre que não de i xa pas sar erro sem o apon tar ime di a ta -
men te.
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“Para sa ber se to dos os alu nos da clas se es tão aten tos, o mes -
tre man da so le trar uma pa la vra, so le tran do um a pri me i ra le tra, ou tro a
se gun da, o se guin te a ter ce i ra; o úl ti mo diz a pa la vra toda. Por exem plo,
o mes tre mos tra rá a pa la vra na ta ção: o pri me i ro alu no diz n, o se gun do,
a, o ter ce i ro, na, o se guin te, t, o quin to, a, o sex to, ta, e as sim por di an te,
até o úl ti mo que pro nun cia a pa la vra toda. Tam bém se exer ci tam os
me ni nos em as pi rar e ex pi rar o ar, ora len to, ora de pres sa. A emis são
dos sons pode, con for me a na tu re za de les, ser acom pa nha da de mo vi -
men tos de ca be ça, pés e mãos, e a ne ces si da de de agi ta ção que ca rac te ri za a 
cri an ça fica sa tis fe i ta nes ta união de ar ti cu la ções vo ca is e exer cí ci os fí si cos.

“A cri an ça que sabe ler e pro nun ci ar a pa la vra pode dis tin guir
as síla bas de que ela se com põe, de po is as le tras que en tram em cada
sílaba. Não lhe dá tra ba lho nem fa di ga este novo es tu do. Apren de por
outra for ma aqui lo que já sabe. O pro gres so é as sim mais se gu ro e rápi do
do que pelo mé to do in ver so, tan to tem po man ti do pela ro ti na.

“Os ame ri ca nos não re ce i am apli car à le i tu ra gran de par te do
tem po, em to dos os gra us da es co la pri má ria, e du ran te o en si no das
gram mar scho ols. Lê-se e so le tra-se; e à for ça de so le trar apren de-se a or to -
gra fia. Assim  o alu no fala e es cre ve cor re ta men te an tes de ter es tu da do
as re gras da gra má ti ca, que lhe dará a te o ria do que já sabe pela prá ti ca.

“Ler, so le trar e pro nun ci ar as pa la vras de uma lín gua ain da não
é sa ber ler. Os di re to res das es co las não ing no ram que só se pode sa ber
bem aqui lo que se com pre en de, e têm o ma i or cu i da do em exer ci tar cedo
as cri an ças para que elas dêem a cada pa la vra e fra se o tom e o acen to
pró pri os. De vem ter an tes de tudo a in te li gên cia e o sen ti men to do que as 
pa la vras ex pri mem. Não são para elas sons in sig ni fi can tes, le tras mor tas,
sal me a das, ber ra das, ga gue ja das en fim, como so be ja men te se pra ti ca en tre 
nós nas me lho res es co las, e até nas clas ses mais adi an ta das.

“Para sa ber se o alu no com pre en de bem a fra se que lê, re cor -
re o mes tre a mu i tos me i os; per gun tas que exi gem res pos tas em que en -
tram as pa la vras que aca bam de ser pro nun ci a das. Faz re pe tir por ou tros 
ter mos o pen sa men to ex pres so. Man da de fi nir as pa la vras cujo sen ti do
pa re ce di fí cil e subs ti tu ir na fra se a de fi ni ção à pa la vra de fi ni da.

“Um mes tre in te li gen te sabe dar in te res se a es ses di ver sos
exer cí ci os. To dos os pe que nos me i os pró pri os para man ter a aten ção, in te -
res san do o amor-pró prio, fa zen do pas sar ao primeiro lu gar o alu no que
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res pon deu me lhor, etc., pro du zem efe i tos sa lu ta res. Sabe-se como é di -
fí cil aca bar com os maus há bi tos que as cri an ças adqui rem nas es co las.
Quem na in fân cia não apren deu a ler de ma ne i ra cla ra, dis tin ta e in te li -
gen te, nun ca sa be rá ler as sim, ou terá gran de tra ba lho em cor ri gir, nes te
pon to, os ví ci os da sua pri me i ra ed uca ção. Nun ca ouvi ler e re ci tar me -
lhor pro sa e ver so do que nas es co las dos Esta dos Uni dos. O gran de e
sa lu tar prin cí pio, apli ca do em tudo e por toda a parte, que con sis te em
ana li sar cada pa la vra, cada fato, cada ato, cada ges to, impe de essa in di fe -
ren ça ro ti ne i ra que os mes tres se acos tu ma ram a tolerar nas nos sas au las, e 
tão lon ge le va da, às ve zes, que o alu no, se ao re ci tar Vir gí lio ou Bo i le au
qui ses se em pre gar o tom e acen to ne ces sá rios, pa re ce ria aos olhos dos
com pa nhe i ros pre te nsi o so e ri dí cu lo. Len do de uma ma ne i ra con ve ni en -
te des de a es co la pri má ria é que se pode ad qui rir o ta len to de ler, tão
raro na Fran ça, e tão co mum nos Esta dos Uni dos.

“A es cri ta não é en si na da por prin cí pio. O alu no não co me ça
sujan do pa pel, fa zen do li nhas e cur vas gros sas, mé di as e fi nas. Só depois
co me ça rá a em pre gar tin ta e pa pel. Faz-se o en si no da es cri ta como o
do de se nho. O alu no tem uma pe dra em cu jas bor das es tão dis pos tos os 
de se nhos das prin ci pa is fi gu ras ge o mé tri cas, de al guns ani ma is, ár vo res e 
le tras do al fa be to, con so an tes e vo ga is ma i ús cu las e mi nús cu las. Deve
re pro duzi-los o me lhor que pu der e mos trar o tra ba lho ao mes tre, que o 
apro va ou cor ri ge. Escre ve pois como de se nha, ten ta re pro du zir uma
pa la vra como re pro duz uma fi gu ra; isso o di ver te e in te res sa; e, sem se
can sar, che ga ele, após en sa i os e ex pe riên ci as mais ou me nos lon gas, a
fa zer essa du pla re pro du ção. Escre ve de po is as pa la vras que os qua dros
de le i tu ra con têm, imi ta o mo de lo im pres so como o mo de lo es cri to. O
mes tre es cre ve no qua dro uma pa la vra que a aula toda re pro duz na pedra,
no me ia cada le tra que es cre ve, e esse exer cí cio, a prin cí pio len to, e a
mais e mais rá pi do, aca ba por lhe fa zer a mão fle xí vel e obe di en te.

“Apren der a es cre ver bem não pas sa pois de um uso, e du ran te as
úl ti mas au las o pen mans hip é ob je to de cu i da dos mui sé ri os para que se ob te -
nha todo o su ces so que pode de se jar um país onde a ca li gra fia é uma hon ra.

“Apli cam-se os mes mos prin cí pi os, com mais vi gor, ao en si no
da arit mé ti ca. A cri an ça po de rá fa zer, de ca be ça ou por es cri to, to das as
ope ra ções im por tan tes, an tes que ouça fa lar em de fi ni ções, re gras ge ra is
ou axi o mas. Só quan do sabe con tar é que en tra no es tu do da arit mé ti ca
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ra ci o na da. Não é pos sí vel to mar mais pre ca u ções do que os ame ri ca nos
para evi tar tudo o que atu lha a me mó ria sem fa lar aos sen ti dos e à ra zão.
Com esta idéia é que se com põem to dos os li vros ele men ta res, e em par ti -
cu lar os que di zem res pe i to à ciên cia do cál cu lo. Os ca rac te res que ex pri -
mem os nú me ros, le tras ou al ga ris mos são si na is re pre sen ta ti vos de cer ta
quan ti da de de ob je tos. Ven do um ou mu i tos ob je tos é que se tem idéia da
uni da de e da plu ra li da de. A vis ta dos cin co de dos da mão en si na mais o alu -
no, a res pe i to do nú me ro cin co, do que os dois si na is 5 ou V, para os qua -
is se lhe cha ma ria ex clu si va men te a aten ção. Qu a dros es pe ci a is lhe re pre -
sen tam uma ár vo re, duas cri an ças, três cães, qua tro ca sas, cin co ca de i ras, e 
aba i xo do ob je to e ao lado de seu nome, es tão os al ga ris mos 1, 2, 3, 4, 5,
etc. A in te li gên cia, que vai de cada gru po de ob je tos ao al ga ris mo que lhe
de sig na o nú me ro, con ce be ime di a ta men te as re la ções que esse nú me ro
ex pri me. Tra ba lha so bre o con cre to, e a no ção que for ma é cla ra e pre ci -
sa. Nou tras ima gens, re pre sen tan do seis ob je tos por exem plo, três são co -
lo ca dos à di re i ta e três à es quer da. A cri an ça vê com os seus olhos que
acres cen tan do 3 ob je tos a 3 ob je tos pode con tar 6 e que se da to ta li da de
ti rar 3, fi cam 3. Faz sem sa ber a du pla ope ra ção que se cha ma so mar e di -
mi nu ir. Re no va das as ope ra ções com to das as mo di fi ca ções que com por -
tam, o me ni no com pre en de rá per fe i ta men te como as quan ti da des cres -
cem e de cres cem: e se aprou ver ao mes tre acos tu má-lo a cha mar soma a
re u nião de mu i tos gru pos de ob je tos em um só, e di mi nu i ção o re sul ta do
da se pa ra ção de al guns dos ob je tos do gru po que fa zi am par te, não lhe
en si na rá mais do que os sen ti dos já lhe en si na ram.

“A mul ti pli ca ção e a di vi são são fe i tas por aná lo gos pro ces sos, 
e uma pêra cor ta da em 2, 3, 4 ou 5 pe da ços igua is o in tro du zi rá no
conhe ci men to das fra ções e nú me ros fra ci o ná ri os.

“De po is des te en si no ele men tar, a cri an ça pode ser ini ci a da nas 
ope ra ções fe i tas com os nú me ros abs tra tos. Tra ta-se ain da aqui de um en -
si no pu ra men te prá ti co. Os alu nos fa zem toda a es pé cie de so mas, di mi -
nu i ções, mul ti pli ca ções e di vi sões na pe dra, acom pa nhan do as mes mas
ope ra ções fe i tas pelo mes tre no qua dro-ne gro; es tão acos tu ma dos a cal -
cu lar de ca be ça, e ad qui rem cedo ta ma nha ha bi li da de, que po dem re sol ver 
ime di a ta men te os pro ble mas as saz com pli ca dos que lhes são pro pos tos e
se re sol vem por es sas ope ra ções ele men ta res. Me ni nos e me ni nas de 10 a
12 anos cal cu lam as sim de ca be ça com sur pre en den te pron ti dão. 
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“Qu an do vier a ida de de es tu dar ci en ti fi ca men te os pro ces sos
que eles co me ça ram pon do em prá ti ca, o pro gres so dos alu nos, em ál ge -
bra e ge o me tria, não pode de i xar de ser rá pi do, e é o que acon te ce efe ti va -
men te como eu mos tra rei quan do fa lar do en si no nas au las de gra má ti ca.

“Fa tos, fa tos, e não re gras; exem plos, in for ma ções, e não
má xi mas; tal é o mé to do uni ver sal men te em pre ga do e apli ca do a tudo o 
que se deve en si nar.

“Não é por ca te cis mo nem por tra ta do fi lo só fi co que se en si nam
as ver da des mo ra is e re li gi o sas. A mo ral e as boas ma ne i ras, tudo o que
cons ti tui a edu ca ção, ocu pam gran de es pa ço no en si no das es co las. O
amor dos pais, a ami za de, a ter nu ra, a me i gui ce, a obe diên cia, a ho nes ti -
da de, o as se io, a ati vi da de, o amor ao tra ba lho não são ob je tos de exor -
ta ções di re tas nem de pre ce i tos dog má ti cos. O me lhor meio de en si nar
ao alu no o que é a bon da de e a ca ri da de é ins pi rar-lhe o de se jo de ser
bom e ca ri do so; nis to prin ci pal men te a prá ti ca deve pre ce der a ciên cia.
Para um mes tre ze lo so e sa be dor dos seus de ve res toda a oca sião é boa
para esta es pé cie de en si no. Ane do tas que ofe re çam exem plos do amor
fra ter nal, do res pe i to à ve lhi ce, da hu ma ni da de para com os ani ma is, da
mú tua afe i ção que une as cri an ças as so ci a das nos mes mos es tu dos ins -
pi ram o amor des tas vir tu des; ao pas so que ou tras nar ra ti vas que apre -
sen tam com as co res pró pri as o gê nio mau, bu lhen to ou cru el, a fra u de,
a men ti ra, a fal ta de fé, fa zem nas cer nos co ra ções a ver são des tes de fe i tos. 
É mis ter uma exa ta vi gi lân cia du ran te as au las e o re cre io para que as
cri an ças ad qui ram cedo os há bi tos de or dem, re gu la ri da de, as se io, po li -
dez, que só a prá ti ca pode dar. Re u nir nas mes mas es co las cri an ças de
am bos os se xos, en tre as qua is se es ta be le ce na tu ral men te uma be né fi ca
ri va li da de, pro duz no tá ve is re sul ta dos para este pon to in te res san te da
edu ca ção. Essa não é a me nos im por tan te con se qüên cia des ta co e du ca -
ção de am bos os se xos a cujo res pe i to te rei oca sião de fa lar ou tra vez.

“As es co las pri má ri as or di ná ri as di vi dem or di na ri a men te em
dez sé ri es su ces si vas os cur sos de es tu dos que abran gem. No dé ci mo,
nono, oi ta vo, sé ti mo e sex to, os exer cí ci os di ri gi dos, se gun do o mé to do
prá ti co ex pos to aci ma, têm por ob je to a le i tu ra, o so le trar, a es cri ta, o
cál cu lo, o de se nho, a mú si ca vo cal e a mo ral. Da quin ta sé rie em di an te
o en si no é com ple ta do com o es tu do da gra má ti ca, arit mé ti ca ra ci o cinada,
ge o gra fia, his tó ria e a Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos.
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“O re sul ta do apli ca do à gra má ti ca con sis te prin ci pal men te em 
fa zer com que os alu nos dis tin gam, nos tex tos que lêem ou de co ra ram,
as di fe ren tes es pé ci es de pa la vras, suas re la ções, os tem pos dos ver bos,
etc. Exer cem-se eles na aná li se e fi cam pre pa ra dos para a ins tru ção mais 
ele va da e com ple ta que lhes será dada nas au las de gra má ti ca pro pri a -
men te di tas. As re da ções es cri tas se tor nam en tão mais fre qüen tes.
Con sis tem em re su mos das li ções da aula pre ce den te e em com po si ção
acer ca de as sun tos da dos. Ge ral men te o as sun to é al gu ma ane do ta
con ta da pelo mes tre nas suas ins tru ções ora is, ou al gu ma con si de ra ção
de or dem mo ral ou re li gi o sa, sem pre com re la ção às le i tu ras ou ao en si no.
Por meio de nar ra ti vas fe i tas pelo pro fes sor co me çam tam bém as pri me i ras 
no ções da his tó ria. Não se mes clam nes sas nar ra ti vas os por me no res da
cro no lo gia; abran gem os fa tos des pi dos de aces só ri os. Como o es tu do
da his tó ria abran ge qua se ex clu si va men te à dos Esta dos Uni dos, pode
ser o mais com ple to pos sí vel, e os por me no res em que in sis tem os
mes tres e os li vros da dos aos alu nos têm por fim dar a co nhe cer os re -
cur sos fi nan ce i ros, in dus tri a is e co mer ci a is do país, suas pro du ções, na -
tu re za e ex ce lên cia das ins ti tu i ções po lí ti cas, tudo o que pode en fim gra -
var no co ra ção o amor da pá tria e uma con fi an ça ili mi ta da na gran de za
dos seus des ti nos. Os can tos que se ou vem nas es co las, nas ho ras apli ca -
das ao es tu do da mú si ca, ce le bram os gran des even tos de que fo ram
te a tro os Esta dos Uni dos, e as ações ge ne ro sas de seus ho mens mais
ilus tres.

“A ge o gra fia é en si na da por meio de glo bos. Não se exi ge que 
os alu nos dis tin gam e es tu dem as par tes se pa ra das dos con ti nen tes e
dos ma res se não quan do eles se fa mi li a ri zam com a vis ta do todo e com 
a for ma ge ral da Ter ra.

“Os su pe rin ten den tes re ce be ram so lí ci tos e des de logo em -
pregaram a in ven ção re cen te do Sr. Pi er ce, que con sis te em cons tru ir
globos ter res tres de fer ro, em vá ri as di men sões, so bre os qua is se põem
peque nos ob je tos re pre sen tan do vá ri os ani ma is, ár vo res, os ti pos das
dife ren tes ra ças hu ma nas. Su je i tos es ses ob je tos à ação do flu i do mag né -
ti co, a lei da atra ção os faz ade ren tes ao glo bo, e este, vol tan do so bre si
mes mo de po is de ter sido co lo ca do em to das as po si ções re la ti va men te
à eclí ti ca, ofe re ce uma ima gem real da Ter ra. O fato fala aos olhos e
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o espí ri to com pre en de sem es for ço. A sen sa ção pre ce deu a per cep ção e
abriu ca mi nho à re fle xão e ao ra ci o cí nio.”

Fa lam ago ra os co mis sá ri os de Lu is vil le:
“De sen vol vi men to das idéi as – Os alu nos de vem ser ha bi tu a dos a

pres tar aten ção a to dos os ob je tos cujo co nhe ci men to é apro pri a do a exer -
cer-lhes as fa cul da des in te lec tu a is na or dem de seu de sen vol vi men to na tu ral.

“A aqui si ção des tes co nhe ci men tos deve ser para a alma o
fun da men to e pon to de par ti da de todo o pro gres so fu tu ro. Como os
fa tos ci en tí fi cos ele men ta res se li gam às cir cuns tân ci as or di ná ri as da
vida co ti di a na e se com ple tam sob os olhos dos me ni nos, de vem eles ser 
o ob je to do pri me i ro en si no que se lhes dá. É por tan to de ver dos mes tres
ex por oral men te os ele men tos da ciên cia, e de modo a se rem ime di a ta -
men te com pre en di dos pe los me ni nos, e ser vi rem-lhes para tor nar a
sua ex pe riên cia a mais ex ten sa pos sí vel; e como as idéi as só se for mam
no es pí ri to de uma ma ne i ra bem cla ra, quan do são ex pri mi das por pa la -
vras con ve ni en tes de vem os dis cí pu los es tar ha bi tu a dos des de cedo a
ex pri mir em lin gua gem cor re ta o re sul ta do de suas ob ser va ções.

“Lin gua gem – O uso com ple to das fa cul da des hu ma nas só é
possí vel pelo há bi to ad qui ri do de se ex pri mir cor re ta men te; é a con dição
in dis pen sá vel de toda a cul tu ra in te lec tu al; é o in ter me diá rio obri ga do
para to das as re la ções da exis tên cia; nun ca se ria de ma si a do in sis tir na
im por tân cia da lín gua con si de ra da como o mais po de ro so meio de aper -
fe i ço ar o es pí ri to.

“É pois ex pres sa men te re co men da do aos mes tres que apliquem
todo o seu cu i da do à cul tu ra das fa cul da des per cep ti vas, le van do-as tão
lon ge quan to for pos sí vel, mi nis tran do ao es pí ri to dos me ni nos o ma i or
nú me ro de idéi as cla ras e po si ti vas, pois que são os ver da de i ros ele mentos
da ciên cia e a alma da lin gua gem. Para que, po rém, o mes tre pos sa bem
de ter mi nar o grau de ins tru ção exi gi do para o es tu do da lin gua gem,
cum pre que sa i ba que idéi as es tão su fi ci en te men te de sen vol vi das no
espí ri to dos dis cí pu los, e qua is as que só exis tem ali de uma ma ne i ra
par ci al ou in com ple ta; ele só pode as se gu rar-se dis to por exer cí ci os que
consis tem em di ri gir a con ver sa ção para as co i sas que lhes são mais
fami li a res ou que mais lhes in te res sam.

“Le i tu ra – É con ve ni en te que não se tra te de duas co i sas ao
mes mo tem po. Con vém igual men te, para evi tar a mo no to nia, en si nar
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to dos os dias di ver sos ra mos da ciên cia pela ra zão de te rem to dos en tre
si re la ções ne ces sá ri as. A lin gua gem fa la da ofe re ce úte is so cor ros à lin -
gua gem es cri ta, e esta faz co nhe cer ao dis cí pu lo no vas pa la vras e no vas
for mas de ex pres são. Por isso de vem os mes tres logo que seja pos sí vel
ex pen der em suas res pec ti vas au las o ob je to de suas li ções, con for mando-se
cui da do sa men te com a or dem da na tu re za; isto é, co me çan do pe las
idéias an tes de che ga rem às pa la vras, mos tran do pri me i ro um ob je to
com ple to an tes de fa ze rem dis tin guir as suas par tes. Apre sen ta rão por
úl ti mo aos dis cí pu los as pa la vras es cri tas ou im pres sas cor res pon den tes
às idéi as que já exis tem em seu es pí ri to, bem per su a di dos de que per ce -
be rão e re co nhe ce rão es sas pa la vras ab so lu ta men te como per ce bem e
re co nhe cem os ob je tos que elas de sig nam. Ha ve rá pois en tre a pa la vra
es cri ta e o ob je to a mes ma as so ci a ção que se pro duz en tre o pró prio
objeto e o nome por que é de sig na do.

“Des te modo um pe que no nú me ro de pa la vras sim ples e frases
cur tas po de rão ser apren di das sem o abor re ci men to inú til que ca u sa o
en si no do al fa be to. Há uma in fi ni da de de me i os em pre ga dos por um
mes tre há bil para ti rar par ti do  des te mé to do. É inú til en trar a este res -
pe i to em por me no res por de ma is mi nu ci o sos; mas logo que os meninos
têm con tra í do o há bi to de ler fa cil men te pa la vras e fra ses, de ve rá o mestre
fa zer-lhes co nhe cer o meio de ler com in te li gên cia, len do di an te de les as 
fra ses que lhes faz re pre sen tar, ten do o cu i da do de cor ri gir to dos os
maus há bi tos e ve lan do em que as en to na ções se jam boas, bran das,
musi ca is e en to a das.

“Nun ca de ve rá can sar-se de fa zer de modo que os me ni nos
com pre en dam o sen ti do e sig ni fi ca ção do que de vem ler, e que le i am de
ma ne i ra que se veja que com pre en dem.

“So le tra ção – Qu an do as idéi as têm sido su fi ci en te men te de -
sen vol vi das, e as pa la vras im pres sas que as re pre sen tam se lhes têm in te i ra -
men te as so ci a do, que os dis cí pu los as pro nun ci am de pron to e sem di fi -
cul da de, cha mar-lhes-á o mes tre a aten ção para os ele men tos ou le tras
de que es sas pa la vras se com põem. A este res pe i to, três co i sas há a con -
si de rar: a for ma das le tras, seu nome e o som de las. Aqui de ver-se-á es -
tar de pre ven ção con tra o erro de que a pro nún cia de uma pa la vra é a
soma dos sons das le tras com bi na das; as le tras têm no mes que se de vem 
ex pri mir quan do se so le tra; mas elas re pre sen tam sons e a pro nún cia é
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pro pri a men te fa lan do a com bi na ção des ses sons. Não há em todo o cur so
dos es tu dos um pon to que exi ja da par te do mes tre ma i or exa ti dão; ele
de ve rá ex pli car esse pon to pela ma ne i ra mais cla ra, e tra tar logo de
mos trar a di fe ren ça que exis te en tre o nome dado à le tra e o som que
ela re pre sen ta. De mons tra rá o fato pro nun ci an do a vo gal e es co lhen do
de po is uma das con so an tes mais di fí ce is para jun tá-la a uma vo gal.
Des tar te fará com pre en der que a vo gal é as sim cha ma da por que é pro -
du zi da por uma sim ples emis são da voz, sem que haja mu dan ça al gu ma
em seus ór gãos; quan do uma con so an te só pode ser pro nun ci a da dis tin -
ta men te com bi na da com o som de uma vo gal.

“O me lhor meio de fa zer so le trar bem é en si nar aos dis cí pulos a 
for ma rem nas ar dó si as pa la vras e le tras.

“Escri ta – As le tras im pres sas ou es cri tas têm os mes mos no -
mes e as mes mas qua li da des; só di fe rem em suas for mas; os dis cí pulos
tra ça rão nas ar dó si as umas e ou tras. Se rão exer ci ta dos em tra çar le tras
mai ús cu las e mi nús cu las, dis tin guin do a for ma, gros su ra, in cli na ção,
al tu ra, pé e suas com bi na ções nas pa la vras. Os mes tres de ve rão ve lar em 
que os me ni nos não con tra i am al gum mau há bi to quan to à ma ne i ra de
se sen tar à es cri va ni nha, ou de pe gar no lá pis, ins pe ci o na rão o seu
modo, a sua pos tu ra, o seu uso do lá pis, fa zen do de sor te que eles possam 
mo ver na tu ral, li vre men te e sem es for ço o bra ço, as mãos e os de dos.

“Nú me ros – Os dis cí pu los se rão le va dos a fa zer uma idéia cla ra e
jus ta dos nú me ros, co me çan do pe las uni da des con cre tas; isto é, con si de ran -
do um ob je to ou uma co le ção de ob je tos, e ven do que cada nú me ro aci ma
da uni da de se for ma pela adi ção de um ob je to a ou tro pre ce den te; à for ça
de re pe tir este exer cí cio, pas sa rá o dis cí pu lo na tu ral men te do nú me ro con -
cre to ao abs tra to: con ta por dois, três, qua tro ob je tos jun ta men te.

“Nes te es tu do a ra pi dez da con cep ção im por ta me nos do que 
o co nhe ci men to cla ro e dis tin to do va lor ou da soma dos ob je tos, em
con se qüên cia do seu au men to ou di mi nu i ção. As qua tro ope ra ções lhes
são en si na das se gun do os ob je tos so ma dos, di mi nu í dos, etc. De po is
se rão exer ci ta dos em dis tin guir os si na is ará bi cos ou ro ma nos que ex pri -
mem as quan ti da des, e fa zer com eles as ope ra ções pe las qua is a vis ta
dos ob jetos lhes foi su fi ci en te men te pre pa ra da.

“Mo ral e ci vi li da de – Os es cri to res sa gra dos, his to ri a do res e
poetas são unâ ni mes em ates tar a im por tân cia des ta par te da edu ca ção.
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Uma mul ti dão de má xi mas ex pri me a ne ces si da de de dar cedo há bi tos
que se con ser va rão du ran te todo o res to da vida; a cul tu ra das fa cul dades
mo ra is  tem por fim al gu ma co i sa mais su bli me do que uma sim ples
ocu pa ção, não é por um en si no es pe ci al, nem com li ções di re tas pos tas
na me mó ria, e re pe ti das em tem pos cer tos e de ter mi na dos, que o mestre
pode e deve de sen vol ver nas al mas o sen ti men to mo ral; cum pre-lhe
apro ve i tar a pro pó si to to das as oca siões que se apre sen ta rem para atu ar
nas al mas ten ras sus ce tí ve is de re ce be rem to das as boas im pres sões,
todas as di re ções jus tas: nar ra ções, par ti cu la ri da des bi o grá fi cas, ane dotas,
cir cuns tân ci as da vida real; é as sim que se acos tu mam os me ni nos a
apre ci ar o que é di re i to e ho nes to. O en si no das re gras da mo ral pode
ter uti li da de em cer tas oca siões, mas os exem plos de atos vir tu o sos
pra ti ca dos pe los pró pri os me ni nos ou em sua pre sen ça lhes fa zem muito
me lhor dis tin guir e amar o de ver. Qu an to à ci vi li da de e boas ma ne i ras,
não se tra ta des sas leis con ven ci o na is, des ses usos ex ter nos pe los qua is a 
moda exer ce mu i ta in fluên cia; é pela sin ce ri da de, ama bi li da de e gra ça de 
ca rá ter que se con trai o há bi to de um por te de cen te e no bre. Qu an do se 
tem a fe li ci da de de pos su ir es sas qua li da des pre ci o sas, que são o or na -
men to da so ci e da de hu ma na, as boas ma ne i ras não são mais do que a
ex pres são ex te ri or da vida mo ral pela qual de cer to modo se mol dam os
atos, os mo vi men tos, os ges tos e o por te ge ral de todo o cor po.”
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

DOS MODOS DE ENSINO

o mé to do ao modo é na tu ral a tran si ção.
Mu ni do do mé to do o mes tre en si na rá fa cil men te se pou cos

fo rem os seus alu nos.
Sen do, po rém, mu i tos de que for ma le ci o na rá? Um a um?

Todos de uma vez? Por clas se? Eis aí a ques tão do modo.
Como ele se de fi ne não o digo aqui, por que nou tro lu gar já

me de sem pe nhei des se de ver. Qu an to à di vi são, que tam bém já é co nhe -
ci da do le i tor, pre ci so re pe tir: o modo é in di vi du al, si mul tâ neo, mú tuo ou
mis to.

II

O pri me i ro, con for me o qual o mes tre le ci o na seus alu nos
uns após ou tros, ja ma is pôde ser pra ti ca do em es co las nu me ro sas, pelo
que ra ros são os seus par ti dá ri os. A fa di ga do mes tre, a bre vi da de das
li ções, a per da de tem po que não obs tan te oca si o na, a emu la ção que tira
aos alu nos, as di fi cul da des que opõe a dis ci pli na, são os mo ti vos do seu
des crédi to.

I



O se gun do, que foi in ven ta do por De la sal le, con sis te em ins -
tru ir ao mes mo tem po to dos os alu nos de uma só clas se, e tem gran de
uso pe las van ta gens que apre sen ta. Ele não fa ti ga o mes tre, põe-no em
con ta to com toda a aula e man tém a emu la ção dos alu nos. Mas esse
modo não pode ser apli ca do se não até cer to nú me ro de alu nos. Os
pe da go gis tas o fi xam or di na ri a men te em 60.

Para se po der en si nar ma i or nú me ro de alu nos ao mes mo
tem po, in ven tou Len cas ter o ter ce i ro modo, isto é, o mú tuo. Por este
modo o mes tre en si na di re ta men te os alu nos mais adi an ta dos e mais há -
be is, e es tes ins tru em as di ver sas clas ses que os ou tros for mam.

Fi nal men te o modo mis to al te ra a si mul ta ne i da de e mu tu a li -
da de do en si no com o fim de ob vi ar os in con ve ni en tes, quer do modo
si mul tâ neo, quer do mú tuo. Se gun do o modo mis to o mes tre di vi de seus 
alu nos em cer to nú me ro de clas ses e dá su ces si va men te li ção a to das, fa -
zen do en tre tan to que aque las com que ain da não pôde ocu par-se, ou
com que já se ocu pou, em vez de fi ca rem en tre gues a si mes mas, este jam a
es tu dar sob a di re ção de re pe ti do res.

III

Há mu i to tem po se dis cu te a res pe i to da pri ma zia en tre os
três úl ti mos mo dos.

Mas o modo mis to não di fe re do si mul tâ neo se não pelo
emprés ti mo que pede ao mú tuo dos seus mo ni to res, dis far ça dos sob
ou tro nome, e do mú tuo em que as li ções são da das pe los mes tres e re -
pe ti das ou pre pa ra das pe los re pe ti do res.

Assim a dis pu ta só com pre en de os mo dos si mul tâ neo e mú tuo.
Mas nes se ter re no a ques tão se tor na de al ga ris mos. Da mes ma

for ma que o modo in di vi du al nada vale des de que os alu nos pas sam de
16 ou 20, o mú tuo é pre fe rí vel des de que o si mul tâ neo não é mais fá cil de
pra ti car-se. Para de ter mi nar a pre fe rên cia bas ta que o pro fes sor con te os 
seus alu nos. Vis to o nú me ro, o modo será por ele in di ca do.

IV

Antes de de i xar o as sun to, jul go ne ces sá ria uma ob ser va ção.
Di ri jo-a uni ca men te aos mes tres que en si na rem pelo modo mú tuo.
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O en si no mú tuo pode dar lu gar a um in con ve ni en te bem grave.
Quem lho ar güiu pela pri me i ra vez foi De la sal le quan do Car not de cretou a 
sua ado ção na Fran ça.

Li mi tan do-se a pou co o ofí cio do pro fes sor, po dem os alu -
nos, que lhe ser vem de au xi li a res, in qui nar suas clas ses de er ros gros -
se i ros.

É mis ter, pois, que o pro fes sor evi te essa ten dên cia, que lhe
pode apa re cer, de de le gar qua se to dos os seus po de res nos mo ni to res.
Expli que ele pró prio o que for mais in te res san te e de li ca do, e de i xe aos
mo ni to res só o que es tes hou ve rem fe i to pro va de sa ber per fe i ta men te.

Com esta ca u te la o modo mú tuo, pos to ao ser vi ço de um
bom mé to do, é ca paz de pro du zir mi la gres. Um pro fes sor só pode ensinar
300 me ni nos.
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PARTE SEXTA

DO MATERIAL DAS ESCOLAS
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Ca pí tu lo Pri me i ro

DAS ESCOLAS INFERIORES

ara a pro fi cu i da de do en si no en tram em gran de con ta o lo cal, a
mo bí lia e as boas aco mo da ções da es co la.

Eis aqui como os ame ri ca nos, pre o cu pa dos por es tas idéi as,
têm fe i to as suas es co las.

“As es co las,1 para cuja cons tru ção bus cam os ar qui te tos ven -
cer-se uns aos ou tros, es tão lon ge de apre sen tar essa uni for mi da de que
lhes dá en tre nós mu i ta vez o as pec to de con ven tos ou quar téis. A arte,
obe de cen do à ima gi na ção e ao ca pri cho an tes do que às re gras de um
gos to se ve ro, dá aos edi fí ci os as mais va ri a das for mas. Esco las há que,
como a dos ór fãos de Gi rard, em Fi la dél fia, são cons tru í das com o mais 
belo már mo re, pelo pa drão do Par te non; o mo de lo de ou tras é uma
basí li ca; esta com as suas tor res e se te i ras pa re ce um cas te lo nor man do;
aque la, com as ja ne las e gran de por ta de ar ca das, re pre sen ta uma ha bi ta -
ção gó ti ca; ou tras lem bram os edi fí ci os da Re nas cen ça. Prin ci pal men te
no Oes te, as ca sas cons tru í das com gran de dis pên dio e de um gos to
duvi do so con tras tam pela ri que za dos or na tos e o es plen dor da ar qui te -
tu ra, com o des ti no que se lhes dá. O es pí ri to po si ti vo e uti li tá rio re ad -
qui re o seu im pé rio nas dis po si ções in ter nas.

I

1 Co pio tex tu al men te a M. Hip pe au, obra ci ta da.



“Ge ral men te, de po is de trans por uma lar ga es ca da, o vi si tan te 
é intro du zi do num es pa ço so pe ris ti lo, no cen tro do qual está uma grande
es ca da que leva aos an da res su pe ri o res; à di re i ta e à es quer da há cor re -
do res que vão ter a pá ti os ou a sa las co ber tas, des ti na das ao re cre io das
cri an ças. A par te sub ter râ nea do edi fí cio (sous-sol) é dis pos ta de ma ne i ra
que pos sa re ce ber os ca lo rí fe ros, água quen te e ou tros apa re lhos que
ser vem para aque cer, alu mi ar e ven ti lar as au las. Com põe-se a casa or di -
nari a men te de três an da res, des ti na dos de uma ma ne i ra uni for me; à
dire i ta e à es quer da da es ca da, duas sa las pro vi das de ca bi des onde os
alunos põem os cha péus, cha les ou man tas; nas pa re des, ba ci as com torne i -
ras; adi an te es tão os quar tos dos pro fes so res e pro fes so ras. No cen tro,
um vas to es pa ço, di vi di do em tan tos com par ti men tos quan tas au las
deve ha ver. As pre fe ri das são se pa ra das por ta bi ques en vi dra ça dos.
Numa das ex tre mi da des há um es tra do onde o prin ci pal ou o di re tor
vigia to das as au las, seis ou oito or di na ri a men te, con ten do cada uma 50
a 60 alu nos de am bos os se xos. Cada alu no está as sen ta do numa ca de i ra
fixa no chão, di an te de uma pe que na mesa ou es cri va ni nha com ga ve ta
onde se me tem os li vros, lá pis, ré guas, pa pel, pe dras. Um qua dro pre to,
mapas para le i tu ra, cál cu lo, e ge o gra fia, es tão sus pen sos nas pa re des.
Todos es ses ob je tos, as se a dos, ele gan tes, cô mo dos, es tão ar ran ja dos
com mu i ta or dem. De or di ná rio, as me ni nas ocu pam o lado di re i to e os
mo ços, o es quer do. Em gran de nú me ro de es co las tal se pa ra ção não
exis te. Nada mais agra dá vel do que o es pe tá cu lo de to das es sas au las a
um tem po re u ni das e se pa ra das, ten do cada qual o seu en si no e mes tres
dis tin tos e ope ran do si mul ta ne a men te aos olhos do di re tor que de um
re lan ce pode abran ger tudo com os olhos. Mu i tas ve zes du ran te o dia
afas tam-se os ta bi ques e as di fe ren tes au las for mam uma só. Ou ve-se o
piano: to dos os alu nos exe cu tam mar chas e con tra mar chas, de po is voltam
com or dem para os seus lu ga res, ou para can tar co ros, ou para exe cu tar
mo vi men tos gi nás ti cos. Um de les é cha ma do para um es tra do, onde
man da e faz uma sé rie de ges tos cujo fim é dar-lhe fle xi bi li da de aos
mem bros. Não há es co la onde o can to, as mar chas mi li ta res e os exercí ci os 
gi nás ti cos não cons ti tu am uma par te ne ces sá ria da edu ca ção. Ne nhu ma
há tam bém onde os mi nu ci o sos cu i da dos hi giê ni cos não se jam apli ca dos 
no in te res se da sa ú de das cri an ças. É tal o as pec to ge ral dos alu nos,

262 A. de Alme i da Oliveira 



grandes e pe que nos, que se ria di fí cil dis tin guir os que per ten cem às
famí li as po bres dos que são fi lhos de pais ri cos.”

Para com ple tar a des cri ção acres cen to com M. de La ve le ye:
“Os pi a nos nas es co las da Amé ri ca são ob je tos in dis pen sá ve is. Só num
ano, a ci da de de Nova York de cre tou a des pe sa de 6.500 dó la res para a
com pra des ses ins tru men tos, que fa zem a ale gria dos me ni nos. Em to dos
os Esta dos en ten de-se que cada es co la deve ter a sua bi bli o te ca, po den do
os li vros dela ser em pres ta dos aos alu nos fora das ho ras das clas ses.”

Como se vê, a es co la ame ri ca na é um ver da de i ro pa lá cio.
Não fal ta rá por tan to quem diga que nes te pon to o Bra sil não

pode imi tar a gran de re pú bli ca. E o caso na ver da de não é para ad -
mirar-se. Nem só não te mos os re cur sos que ali su pe ra bun dam, como
somos mu i to afer ra dos à ro ti na para com pre en der a im por tân cia que as
es co las me re cem.

Nes tas con di ções, não de se jan do eu fa zer uma pro pos ta ir re a -
li zá vel, pro cu ra rei for mar vo tos mais mo des tos.

Antes, po rém, per mi ta o le i tor que trans cre va para aqui, a
modo de pre li mi nar, al guns tre chos da es ti má vel obra que te nho ci ta do
de M. E. de La ve le ye.

II

É pre ci so que a so ci e da de faça nas es co las em to dos os seus
gra us o que a Ida de Mé dia tão ad mi ra vel men te fez nas suas igre jas e o
Egi to nos seus tem plos. Aí to das as ar tes cons pi ram para gra var pro fun -
da men te no es pí ri to e no co ra ção do ho mem, por meio dos res pec ti vos
símbo los, as ver da des abs tra tas do cul to. A igre ja era um ver da de i ro livro,
como ti nha sido em mais alto grau ain da o tem plo do Egi to.

A es co la deve ser de es ti lo sim ples. Não obs tan te, como sem
gran de des pe sa se faz na Ale ma nha, pode-se-lhe dar cer ta ele gân cia já
pela har mo nia das pro por ções e das li nhas, já pelo em pre go dos ti jo los de 
co res e for mas di fe ren tes. Ela deve ter um pá tio e ser pre ce di da de um
jar dim, onde os me ni nos se ale grem com a vis ta das flo res e don de par -
tam al gu mas tre pa de i ras que or nem e co ro em o edi fí cio de modo a tor -
nar-se agra dá vel o seu as pec to. No in te ri or deve ha ver: pri me i ro uma sé rie 
de tá bu as pre tas onde o mes tre ilus tre as suas ex pli ca ções, ou tra de car tas
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ge o grá fi cas, ou tra de qua dros re pre sen ta ti vos de fe i tos his tó ri cos e atos de 
ab ne ga ção e vir tu des, de po is bus tos de gran des ho mens, es pé ci mens de
mi ne ra is e de plan tas, pe sos e me di das do sis te ma mé tri co, e en fim ob je -
tos de di fe ren tes qua li da des, que sir vam para ins pi rar o gos to e dar pela
vis ta as pri me i ras no ções das ciên ci as na tu ra is. É pe los olhos que se deve
abrir o es pí ri to e fa zer-lhe com pre en der tudo quan to se lhe quer in cul car.

Con vi ria que os me ni nos po bres aí en con tras sem mu i tas coi -
sas que só vêem nas mãos dos ri cos.

Algu mas no vi da des mes mo se po de ri am in ven tar que des per -
tas sem o gos to das ar tes e a fa cul da de de ob ser var, que tão pre ci o sa é
para o ho mem de to das as con di ções.

Admi ra, diz M. Tem pels num dos me lho res li vros, que se têm 
pu bli ca do so bre a ins tru ção do povo, que nin guém te nha tido a lem -
bran ça de fa bri car pa péis de for ro or na dos de re tra tos e de se nhos de
car tas ge o gráfi cas, mo nu men tos e fi gu ras de ana to mia, de agri cul tu ra ou 
de bo tâ ni ca, à imi ta ção des sas pin tu ras que se en con tram nas es ta ções
dos ca mi nhos de fer ro. Esses pa péis de co ra ri am com van ta gem as paredes
dos cor re do res e das sa las das es co las, e ser vi ri am mu i to para os exer cícios
das li ções.

III

Do ex pos to, re sul ta que as es co las de vem ser cons tru í das
deba i xo des tes pon tos de vis ta – a hi gi e ne, as ne ces si da des do en si no e a 
sa tis fa ção dos alu nos.

Assim, a pri me i ra con di ção do edi fí cio é que ele fi que em
bom lo cal.

Para esse fim, de ve-se pre fe rir o lu gar que es ti ver mais no
cen tro da po pu la ção.

A se gun da e ma i or que a pri me i ra é que o edi fí cio seja bem are -
ja do. Como exi gi re is a aten ção de de li ca das cri a tu ras se co me ça is por
fazê-las so frer? Per gun ta va H. Mann aos seus com pa tri o tas, quan do que ria
pôr em prá ti ca as suas ge ne ro sas idéi as.

Em con se qüên cia do que a es co la deve ter a fren te vol ta da
para a nas cen te ou para o nor te, por que des ses pon tos é que par te toda
a ven ti la ção.
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Se isso for im pos sí vel, deve-se re me di ar o in con ve ni en te por
meio da abo ri za ção, guar da da, cum pre no tar, a dis tân cia ne ces sá ria para
que as ár vo res, quan do cres ci das, não es cu re çam a casa.

Con vém ain da e mu i to que a casa seja se pa ra da da rua por
meio de um jar dim ou pá tio plan ta do e cer ca do, a fim de evi tar-se que
os me ni nos se dis tra i am olhan do para os tran se un tes. De ma is esse
jardim ou pá tio pode ser vir de pon to de re u nião dos me ni nos an tes de
en tra rem para a sala da es co la, que deve ser des ti na da só aos exer cí ci os
es co la res, ou mes mo nas ho ras des ses exer cí ci os du ran te os mo men tos
de di ver são.

Além do pá tio ou jar dim, um lu gar deve ser des ti na do a subs -
tituí-lo pelo in ver no, bem como a guar dar os cha péus dos alu nos enquan to
es ti ve rem na es co la.

Por úl ti mo, uma la tri na é ab so lu ta men te ne ces sá ria. Na cons -
tru ção dela de ve-se ter mu i to em vis ta a pos si bi li da de de vi giá-la o pro -
fes sor ou di re tor da es co la do lu gar em que es ti ver as sen ta do.

De ve-se fa zer todo o pos sí vel para que, como na União
America na, na Ale ma nha e na Su í ça, as ca sas das es co las não se jam des ti -
nadas só aos tra ba lhos es co la res. Ne las de vem mo rar os pro fes so res já
para se rem as sí du os e prin ci pi a rem os mes mos tra ba lhos à hora cer ta, já 
para me lhor cu i da rem da sua con ser va ção e as se io.

Tem-se dito, tam bém, que a mo ra da do pro fes sor, no edi fí cio
es co lar, é uma van ta gem que a so ci e da de lhe deve.

Cum pre, po rém, a re ce ber mos o cos tu me, que o pro fes sor
não se pre o cu pe com essa idéia para se não es que cer da que les de ve res.

Se se lhe des se ha bita ção só a tí tu lo de van ta gem, pou co impor ta -
ria que fos se no pró prio edi fí cio ou nou tra par te. Até para a so ci e da de
se ria mais con ve ni en te o dar-lha fora do edi fí cio es co lar, que, as sim, se
fa ria com me nos dis pên dio.

Da qui vem que os edi fí ci os es co la res de vem ser gran des e di -
vi di dos em duas par tes: uma para as au las, ou tra para a vi ven da do pro -
fes sor.

Des ta nada di rei. Nem por que es te ja com pre en di da no pla no
ge ral do edi fí cio, e su je i ta ao gê ne ro de ar qui te tu ra que se es co lher, pode 
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ela de i xar de ser di vi di da como qua is quer ou tras ha bi ta ções, se gun do os
usos de cada lo ca li da de.

So bre aque la fa rei as se guin tes re fle xões.
As di men sões das es co las de pen dem quer do nú me ro dos

alunos, que se gun do as lo ca lid des po dem fre qüen tá-las, quer do fato de
se da rem ou não no mes mo pré dio os três gra us do en si no.

Impor ta en tre tan to ter-se em vis ta o au men to cons ta nte da
po pu la ção para que cada es co la, mes mo de um grau, seja sem pre aco -
mo da da em pré dio de ca pa ci da de re la ti va ao acrés ci mo de seus alu nos.

As sa las de vem ser fe i tas de modo que se não de vas sem da rua.
A me lhor for ma que se lhes pode dar é a de um re tân gu lo

oblon go.
De vem-se fa zer tan tas sa las la te ra is quan tas fo rem ne ces sá ri as 

à vis ta das clas ses que cada grau do en si no ad mi tir, pelo me nos três para 
cada um, to das po rém de modo que o pro fes sor pos sa vê-las da sala
cen tral.

Além das sa las do es tu do deve ha ver uma des ti na da à bi bli o -
te ca es co lar e ou tra à re ten ção dos alu nos cul pa dos.

As pa re des não de vem ser só ca i a das ou pin ta das.
Se não po de mos apro ve i tá-las de co ran do-as pelo modo que

acon se lha M. E de La ve le ye, fa ça mos ao me nos o que for pos sí vel.
Assim gra vem-se aí sen ten ças mo ra is e po lí ti cas, tra cem-se fi gu ras de
de se nho, re tra tem-se os nos sos pa tri o tas, es cre vam-se os al fa be tos e os
al ga ris mos, pin tem-se os pe sos e me di das do país. Estas co i sas não ha bi -
tu am só os me ni nos a ob ser var e re fle tir. De se nvol vem a sua in te li gên -
cia e es ti mu lam quer a sua con fi an ça em si mes mos, quer o sen ti men to
das suas as pi ra ções.

Pelo que toca à mo bí lia, a não que rer mos se guir a ro ti na das
an ti gas, ne nhu ma es co la pode dis pen sar:

Para o pro fes sor – uma mesa, um es tra do, uma ca de i ra, uma
cam pa i nha e um tin te i ro.

Para o ar qui vo – uma es tan te, um li vro des ti na do às ma trículas,
ou tro às cha ma das e pon tos, ou tro aos ter mos de exa mes, ou tro à cor -
res pon dên cia dos pro fes so res com os seus su pe ri o res.
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Para a bi bli o te ca – vá ri os li vros de cada uma das ma té ri as do
en si no, al guns cur sos de pe da go gia, o Có di go Cri mi nal, a Cons ti tu i ção
do país, as leis e re gu la men tos da ins tru ção pú bli ca, al guns exem pla res
dos li vros mais apro pri a dos à le i tu ra, um atlas ge ral, ou tro es pe ci al do
Bra sil.

Para os exer cí ci os es co la res e ne ces si da des dos alu nos – um
re ló gio, uma es fe ra ter res tre, uma dita ce les te, os mais ob je tos pró pri os
ao exer cí cio da ge o gra fia e as tro no mia, uma se nha de sa í da, al gu mas
pedras en ver ni za das, os apres tos ne ces sá ri os ao en si no da gi nás ti ca, os
in dis pen sá ve is apa re lhos de fí si ca e quí mi ca, qua dros de le i tu ra, ob je tos
que fa ci li tem os cál cu los ver ba is ou os pri me i ros exer cí ci os de con ta bi li -
da de, um con ta dor me câ ni co, um ca bi de, um de pó si to de água.

Para cada alu no – uma es cri va ni nha, uma ar dó sia, um tin te i ro, 
uma ca de i ra e um qua dro de tras la dos.

To dos es ses ob je tos são de uti li da de tão pa ten te que eu me
escuso de de mons trá-la.

Entre tan to jul go não de ver de i xar sem jus ti fi ca ção a re for ma
que pro po nho de dar-se a cada me ni no a sua es cri va ni nha e a sua cadeira.

Nas nos sas es co las os me ni nos lêem as sen ta dos em ban cos
dis pos tos, ora ao com pri do, ora em fren te uns dos ou tros; e es cre vem
ou fa zem con tas to dos jun tos em gran des me sas para isso co lo ca das no
cen tro da es co la.

São gra ves os in con ve ni en tes des ta prá ti ca.
Na le i tu ra o me ni no can sa e se abor re ce de es tar com as mãos

sus pen sas para se gu rar o li vro e tê-lo di an te dos olhos. Além do que está
su je i to a mu i tas dis tra ções pe las con ver sas e brin ca de i ras dos seus vi zi nhos.

Na es cri ta e nas con tas não só são mais pos sí ve is es tas per tur -
ba ções, como os alu nos, que es ti ve rem dis tan tes do pro fes sor, po dem
dar suas es cri tas e con tas a fa zer por ou tros, fi can do as sim mu i to tem po 
atra sa dos nos seus es tu dos.

É para re mo ver mos es tes ma les que se deve in tro du zir nas
esco las o uso das es cri va ni nhas.

M. La bou la ye fa lan do des te cos tu me ame ri ca no diz: “Cada
me ni no tem sua me si nha. Ele as sim está só, é um per so na gem, tem por
si o sen ti men to de uma res pon sa bi li da de que nin guém par ti lha com ele;
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não se acha ao lado de ou tros, que o aco to ve lem, que lhe dêem pon tapés,
ou que o de sar ran jem nos seus tra ba lhos. Ele en fim tem o seu do mí nio
e a sua pro pri e da de; é já um ho mem, um ci da dão.”

Isto é lou var tão bem a idéia que eu nada mais pos so acres -
cen tar.

Não pas sa rei adi an te sem di zer com M. Hip pe au que nos
Esta dos Uni dos a dis tân cia de umas para ou tras es cri va ni nhas é ape nas
um me tro.

IV

Den tro de uma es co la pre pa ra da por esta for ma, os alu nos
não po dem de i xar de es tar sa tis fe i tos.

Se al gu ma coisa fal tar será de pen den te das ma ne i ras e mo dos
do pro fes sor.

Cum pre-lhe, pois, em pre gar de seu lado to dos os es for ços
para que a sa tis fa ção dos alu nos pela es co la pas se a ser um con ten -
tamento pela sua pre sen ça, lem bran do-se sem pre que, como diz M. J.
Simon, uma es co la não é nem um exér ci to nem um con ven to, mas uma
casa de fa mí lia.

Me i ga e ale gre a cri an ça, para fa zer o que se lhe man da ou
ensina, quer ver no sem blan te de quem com ela tra ta a ale gria e a bon -
da de de que é pos su í da.

Assim o pro fes sor con quis ta rá o se gre do de en si ná-la e
gover ná-la fa cil men te, tra tan do-a com lha ne za e afa bi li da de, fa zen do-a
con ven cer-se de que tem nele an tes um ami go que um su pe ri or, con tan -
do-lhe em suma ane do tas úte is e ca sos jo co sos, mas mo ra is.

Este pro ce di men to e as coisas que cer cam o me ni no na esco la
com cer te za o fa rão amá-la quan do nos ban cos e de se já-la quan do em
suas ca sas.

No dia em que o pro fes sor e a es co la atu a rem por este modo
no âni mo do me ni no tudo se terá con se gui do.

Antes que o man dem, ele que re rá ir para a es co la; e pois que
vai por gos to o apre ndi za do não pode ser se não rá pi do.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

DAS ESCOLAS SUPERIORES

ara o en si no su pe ri or é tam bém mu i to im por tan te a ques tão dos
prédi os, em que ele se dá.

Assim, em prin cí pio, as nos sas es co las su pe ri o res de vem ser
es ta be le ci das em edi fí ci os apro pri a dos às ne ces si da des do en si no, e não
em ca sas par ti cu la res ou con ven tos ar ru i na dos, como atu al men te sucede.

Mas para o ho mem como para os po vos en tre duas ne ces si -
dades, que não po dem ser ao mes mo tem po sa tis fe i tas, de ve-se dar pre -
fe rên cia à mais ur gen te.

Ora, se pre ci sa mos de ca sas quer para o en si no in fe ri or quer
para o su pe ri or, e o Esta do pre sen te men te não pode sa tis fa zer am bas
es sas ne ces si da des, qual se deve re pu tar mais ur gen te?

Nin guém dirá que seja a se gun da.
Com efe i to, no en si no su pe ri or não se dão as mes mas ra zões

que mi li tam pelo lado do in fe ri or.
Nes te os alu nos co me çam obri ga dos, na que le por gos to.
Daí a con se qüên cia de que, se pou co bas ta para man ter o

gos to de uns, é pre ci so mu i to para cap tar a von ta de de ou tros.



No en si no in fe ri or o apren di za do é lon go e tan to mais di fí cil
quan to é cer to que os alu nos são pela sua maior par te in ca pa zes de ava -
li ar a ne ces si da de da ins tru ção.

Isto tam bém não é sem con se qüên cia.
O en si no in fe ri or, de ven do ser atra en te, não pode pres cin dir

de ca sas agra dá ve is em to dos os sen ti dos. A mes ma ra zão que exi ge
paciên cia e cons tân cia no mes tre, exi ge na es co la cô mo dos e go zos, que
su a vi zem o tra ba lho e sus te ntem o in te res se do me ni no.

Entre tan to no en si no su pe ri or o caso muda mu i to de fi gu ra.
A ida de do alu no é ma i or, sua ra zão com pre en de a ne ces si da de de ins -
tru ção e o ti ro cí nio é mais fá cil que no en si no in fe ri or. E pois se aqui
de ve-se dis far çar o en si no em di ver são, a es co la em casa de pra zer, ali
tor na-se des ne ces sá rio o em pre go des sas ilé ce bras.

À vis ta do ex pos to, ha ven do toda a ra zão para pre fe rir mos as
es co las in fe ri o res, é for ço so que por ora só com elas nos ocu pe mos. As
su pe ri o res que já te mos po dem con ti nu ar nos pré di os em que se acham, 
e as que de novo fun dar mos se rão aco mo da das nas me lho res ca sas que
se en con tra rem até po der mos trans feri-las para edi fí ci os pró pri os.

De i xan do, por tan to, o mais para ou tras pe nas tra ta rem na
oca sião opor tu na, não di rei so bre as es co las su pe ri o res se não que a elas
se apli cam qua se to das as re gras que es ta be le ci para as in fe ri o res. Assim
que elas de vem nem só ser es pa ço sas e ele gan tes, mas aten der à hi gi e ne,
às ne ces si da des do en si no e qua nto for pos sí vel à sa tis fa ção dos alu nos.
Assim ain da que de vem ser afas ta das da rua por meio de um jar dim ou
de um pá tio, ter bi bli o te cas, pri sões, de pó si tos de água, la tri nas, ca bi des,
re ló gi os, etc. Assim fi nal men te que suas pa re des mes mo po dem ser de -
co ra das de modo que sir vam já para as ob ser va ções do es tu do, já o de -
sen vol vi men to da in te li gên cia e qua li da des mo ra is dos alu nos.
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PARTE SÉTIMA

DAS BIBLIOTECAS POPULARES



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Pri me i ro

DA IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DAS
 BIBLIOTECAS POPULARES

omo os tra ba lha do res do mun do fí si co, os do mun do mo ral,
para não per de rem suas for ças em vão, pre ci sa vam de um de pó si to que
re co lhes se e guar das se os seus pro du tos.

O de pó si to que para isso se in ven tou foi o li vro.
O li vro por tan to está para o mun do mo ral na mes ma ra zão

em que o ce le i ro está para o mun do fí si co. Como o ce le i ro guar da o
alimento do cor po, o li vro guar da o ali men to do es pí ri to, ou é o de po si -
tário das ciên ci as, das leis, da me mó ria, dos acon te ci men tos, dos usos,
dos há bi tos e dos cos tu mes.

Daí vem que o li vro é um dos mo to res do mun do, ou que a
sua in fluên cia com pre en de a vida ma te ri al, mo ral e in te lec tu al dos povos.

Ho mem, vos edu ca is na ex pe riên cia que o li vro re pre sen ta.
Che fe de fa mí lia, é um li vro que mos tra os vos sos di re i tos e

os vos sos de ve res.
Ci da dão, mem bro da so ci e da de, po de is ser alhe io à ges tão dos 

seus ne gó ci os, mas nem por isso evi ta is a in fluên cia do li vro: os go ver -
nos se com põem dos ho mens que mais li vros têm lido.

I



Réu, a vos sa hon ra, a vos sa li ber da de, a vos sa vida as mais das 
ve zes de pen de da in ter pre ta ção de um li vro.

Enfer mo, qua se sem pre é um li vro que de ci de da vos sa sor te.
Fi lho de Deus, ca mi nhe i ro da jor na da do Céu, é ain da um li -

vro, o Evan ge lho, o Li vro dos Li vros, que ilu mi na os vos sos pas sos, que 
san ti fi ca os vos sos de se jos, que con for ta o vos so co ra ção quan do ele
quer de sa ni mar!

De modo que bem dis se Ber to li no que sem o li vro Deus si let,
jus ti tia qui es cit, me di ci na tor pet, phi lo sop hia man ca est, lit ter ae mut ae, om nia te ne -
bris in vo lu ta cim me ri is.1

Assim são in fi ni tos os lou vo res que se têm fe i to e se fa zem ao 
li vro.

Não obs tan te o mu i to que dele dis se Lu cas de Pen na,2 a matéria 
ain da se não acha esgo ta da para os auto res mo der nos.

O nos so Cas tro Alves por exem plo cha ma-o
....esse au daz guer re i ro,
Que con quis ta o mun do in te i ro,
Sem nun ca ter Wa te rloo!
Eólio de pen sa men tos
Que abri ra a gru ta dos ven tos
Don de a li ber da de voou!

Ou tro bo ni to con ce i to do li vro nos dá M. La bou la ye num dos 
seus mais elo qüen tes dis cur sos po pu la res.

Não o cito tex tu al men te; mas é pou co mais ou me nos isto o
que ele diz.

Admi ra-se mu i to a fo to gra fia, ou a arte que nos deu a bela
des co ber ta de M. Da guer re. É com efe i to uma das mais ad mi rá ve is in -
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1 Não cito em por tu guês por não ha ver no seu vo ca bu lá rio pa la vras tão ex pres si vas 
como as do ori gi nal.

2 Lí ber, es cre veu ele, est lu men cor dis, spe cu lum cor po ris, vir tu tum ma gis ter, vi ti o rum de pul sor,
co ro na pru den tum, co mes iti ne ris, do mes ti cus ami cus, con ger ro ja cen tis, col le ga et con si li a ri us
pro e si den tis, myrop he ci um elo quen ti ae, hor tus ple nus fruc ti bus, pra tum flo ri bus dis tinc tum,
me mo ri ae pe nus, vita re cor da ti o nis. Vo ca tus pro pe rat, jus sus fes ti nat, sem pre pro es to est, nun -
quam non mo ri ge rus, ro ga tus con fes tim res pon det, ar ca na re ve lat, obs cu ra il lus trat, am bi gua cer -
ti o rat, per ple xa re sol vit, con tra ad ver sam for tu nam de fen sor, se cun dae mo de ra tor, opes ada u get,
jac tu ram pro pul sat, etc.



ven ções que se co nhe cem. To mar o sol por ins tru men to e di zer-lhe –
“Tu me da rás uma lem bran ça da que les que me são ca ros” é cer ta -
men te ma ra vi lho so. No tai, po rém, que a fo to gra fia não fala, ao pas so que 
o li vro, que tam bém se pode cha mar fo to gra fia, é uma alma que nos res -
pon de quan do a in ter ro ga mos, e ve re is que ele é um in ven to mu i to me -
lhor. Só por que nos fala põe-nos de pos se da ri que za mo ral dos sé cu los, e 
dá-nos por com pa nhe i ros ho mens que nun ca vi mos, e que to da via são
sin ce ros ami gos. Qu e re mos nos di ver tir? Cer van tes nos fará rir como ne -
nhu ma pes soa viva. Esta mos tris tes ou aba ti dos? A Imi ta ção nos con for ta -
rá. Em qual quer es ta do que es ti ver mos, os li vros são sem pre es ti má ve is.
Na vés pe ra de mor rer não é ain da o li vro que nos con so la? Não é o
Evan ge lho que nos en si na a re sis tir às úl ti mas an gús ti as, re pe tin do-nos as
pa la vras da que le que co nhe ceu to das as mi sé ri as e pa de ceu to das as do -
res?

II

Tra tan do do li vro não pos so fur tar-me ao pa ga men to de um
tri bu to.

Antes da gran di o sa in ven ção da im pren sa os li vros eram mais
ra ros e mais ca ros que as pe dras pre ci o sas. O pen sa men to bro ta va no
es pí ri to, mas a di fi cul da de da co mu ni ca ção das idéi as re du zia o ho mem
à con di ção da ár vo re, que pro duz sa bo ro sos fru tos em lu gar onde nin -
guém os apro ve i ta.3

De po is que essa in ven ção doou sua arte aos ho mens, os li vros 
têm-se mul ti pli ca do tan to que a nin guém é pos sí vel, já não digo lê-los
to dos, mas sa ber seu nú me ro e seus tí tu los. Au to res te nho vis to mes mo
que se in co mo dam com o au men to dos li vros, como Malt hus com o
dos ho mens, e es ti mam ter fi ca do sem exe cu ção o pla no que Ca ra mu el
con ce beu de es cre ver cem vo lu mes in fo lio e pe dir tan to ao po der tem -
po ral, como ao es pi ri tu al, que tor nas se obri ga tó ria a sua le i tu ra.

Aque le fato, se para mu i tos é um mal, para mim é um bem
ines ti má vel. Não par ti lho o sen tir de Ca ra mu el, mas não me in qui e to,
an tes me re go zi jo com o gran de nú me ro dos li vros.
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Que im por ta que haja maus li vros? Que im por ta que a qua se
to ta li da de de les pese inu ti lmen te nas tá bu as das bi bli o te cas?

Se há maus li vros, ao lado de les há tam bém bons para nu li ficar
sua in fluên cia. Não exis te ve ne no que não te nha o seu an tí do to.

E se a ma i o ria dos li vros, como a dos ho mens, se per de no
meio da mul ti dão, é por que a uti li da de é coisa re la ti va. Da mes ma forma
que os ho mens con si de ra dos sem prés ti mo um dia ser vem a seus se me -
lhan tes só por uma boa qua li da de que te nham, os li vros des pre za dos
como inú te is, por um bom pen sa men to que en cer rem, ca in do nas mãos
de quem não co nhe ça esse pen sa men to, po dem-lhe ser de gran de van tagem.

“O li vro não é coisa ina ni ma da. Ele pos sui a vida ati va da
alma, que o pro du ziu e mes mo o po der cri a dor da in te li gên cia, que lhe
deu à luz. Te nho, pois, os li vros por se res tão vi vos e tão fe cun dos como 
a den ta du ra da ser pen te da fábu la, e con fes so que o aca so pode fa zer
que eles pro du zam ho mens ar ma dos.”4 Não obs tan te só por essa pos si -
bi li da de não se deve em ba ra çar à pro du ção dos li vros, sob pena de com
os maus ou inú te is se rem com pro me ti dos os bons e os úte is. Aca so um
go ver no po de ria pro i bir a pro pa ga ção da es pé cie hu ma na sob pre tex to
de re ce ar que ao lado dos bons se ge rem os maus ho mens?

Pois da mes ma for ma que ne nhum go ver no pode ten tar con -
tra a pro pa ga ção dos ho mens, ne nhum go ver no pode le gi ti ma men te ve -
dar a pro du ção dos li vros. Uma coisa é tão res pe i tá vel como a ou tra.
Impe dir a ge ra ção dos ho mens é pri var a so ci e da de de cri a tu ras razoá -
ve is; su fo car um li vro é su fo car a ra zão mes ma. A ma i o ria dos homens 
pesa inu til men te so bre a Ter ra, ou pas sa vida pu ra men te ve ge ta ti va. Mas 
des ses mes mos ho mens po dem pro vir ho mens uti lís si mos, nem só à sua 
pátria como à hu ma ni da de. Se me lhan te men te a pro du ção do li vro: pode 
ele ser inú til ou mau, mas por que pode tam bém ser bom deve-se-lhe
res pe i tar a exis tên cia. Do con trá rio é pos sí vel que uma verda de que se 
te nha su fo ca do não se re pro du za mais na sé rie dos tempos, e que a sua
per da seja uma des gra ça para as na ções.

Este mal é hoje im pos sí vel por uma du pla ra zão: a im pren sa e 
a sua li ber da de, a su pe ra bun dân cia dos li vros e as leis que res pe i tam a
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4 Pas sa gem da Are o pa gé ti ca de Mil ton.



sua exis tê ncia, cons entin do que a im pren sa seja o que seu au tor quis que 
ela fos se – o vul ga ri za dor do pen sa men to e o in tér pre te dos po vos.

Diga-se, pois, o que se qui ser des sas leis: elas que res pe i tam
os li vros va lem me nos que a arte, que os pro duz.

Per mi te, por tan to, ó! eter no gê nio de Gu tem berg, que eu, o
mais hu mil de de quan tos te ad mi ram, erga a voz ante o pi ná cu lo da tua
gló ria, e aí te sa ú de como um dos pri me i ros ben fe i to res da hu ma ni da de!

III

É o li vro um ad mi rá vel in ven to. Entre tan to, sem a le i tu ra o
que ele se ria? Pou co mais ou me nos que um pi a no, ou uma har pa sem o 
exer cí cio pro du tor dos sons, e as com bi na ções pro du to ras da har mo nia.

Não obs tan te, pois, tudo que tem de bom, o li vro só é útil
para quem lê. Como a le i tu ra é o úni co meio que ha bi li ta o ho mem a
to car no ca pi tal que o li vro re pre sen ta, quem não lê fica para sem pre
de ser da do da sua par te nes se ca pi tal. Da mes ma for ma que o sur do-mudo
é se pa ra do dos que o cer cam pela sua en fer mi da de, aque le que não lê
fica para sem pre se pa ra do do pas sa do e por con se guin te do fu tu ro pela
sua ig no rân cia.

Ape sar de tudo, sabe-se que o ge ral dos ho mens não lê.
Uns su pon do que a le i tu ra não é uma ne ces si da de nem se quer 

a pro cu ram por dis tra ção. Ou tros que rem-na, mas não acham li vros à
venda, ou se acham não po dem com prá-los. Ain da que os li vros não sejam
ca ros des de que ama mos a le i tu ra e le mos cons tan te men te não há bol sa
que re sis ta às suas des pe sas. Com pra mos dez, vin te, trin ta, cem volumes, e
dentro de al gum tem po te mos de com prar no vos li vros, ou de re co meçar
le i tu ras já fe i tas, o que to da via nem sem pre é pos sí vel.

Para su pri mir ou ao me nos tor nar in sig ni fi can te a des pe sa da
le i tu ra foi que Frank lin pen sou nas bi bli o te cas po pu la res.

Ele re u niu doze com pa nhe i ros de tra ba lho e lhes fez esta
refle xão: “Como cada um de nós tem um vo lu me, se pu ser mos to dos
em co mum nos sa as so ci a ção fará com que cada um de nós te nha doze
vo lu mes. Po nha mos em co mum cem, du zen tos, tre zen tos, mil vo lu mes,
e cada um terá cem, du zen tos, tre zen tos, mil vo lu mes, à sua dis po si ção.”
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Be ne fí cio tão cla ro e tão cer to não po dia de i xar de ser pro -
mo vi do. Assim fun dou-se a as so ci a ção pro pos ta por Frank lin, dan do ela 
em re sul ta do a bi bli o te ca, que com seu nome exis te em Fi la dél fia
contan do mais de 800.000 vo lu mes!

É pre ci so, pois, que o Esta do que pro mo ve o en si no pro mo va 
tam bém a le i tu ra, au xi li an do aque les que a de se jam, ou ins pi ran do o
gos to dela a quem não o ti ver.

Des te modo ain da uma vez se ve ri fi ca no mun do mo ral um
fato cor res pon den te a ou tro do mun do fí si co.

O mun do fí si co pre ci sa fa ci li tar a tro ca dos seus pro du tos,
nas ce a via fér rea e o va por.

O mun do mo ral sen te idên ti ca ne ces si da de, nas cem os ga bi -
ne tes de le i tu ra e as bi bli o te cas po pu la res.

Ha ve rá quem ob je te que o Esta do só tem obri ga ção de cri ar
esco las e fa zer com que to dos os ci da dãos re ce bam ne las a edu ca ção
indis pen sá vel aos mis te res da vida?

Com pre en de ria mal a mis são do Esta do quem as sim ar gu -
men tas se.

O Esta do tem por fim a ci vi li za ção dos po vos.
Ora,  ci vi li za ção é im pos sí vel sem a per mu ta das idéi as.
Assim o Esta do fun dan do a es co la pode co mu ni car aos

homens al gu mas idéi as e ha bi li tá-los para pro cu rar ou tras por si.
Mas as me lho res idéi as, ou aque las que de ma i or pro ve i to

po dem ser à ci vi li za ção, só se en con tram nos li vros.
Por tan to, des de que o Esta do se li mi ta a cri ar es co las de i xa

incom ple to o fim que com elas se pro põe.
Ain da mais. Como ne nhum sá bio pode di zer “co nhe ço to das

as idéi as que for mam o pa tri mô nio mo ral dos po vos” ne nhu ma es co la,
por mais lar go que seja o seu pro gra ma, ha bi li ta rá o ho mem a crer que
con clu iu a sua edu ca ção.

De po is da edu ca ção da es co la se gue-se a edu ca ção que todo o 
homem deve dar a si mes mo, e cujo pro fes sor é a ex pe riên cia dos outros
con sul ta da a pro pó si to de cada uma das ques tões, que ele é cha ma do a
re sol ver.
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Da qui vem que, sen do a vida hu ma na, como já mos trei, um
apren di za do per pé tuo, nin guém pode de i xar de se guir esse apren di za do, 
sob pena de es que cer o que apren deu na es co la, ou con ser var sem pre
es tre i to o cír cu lo dos seus co nhe ci men tos.

Ora, como sa tis fa zer essa ne ces si da de quem não ti ver li vros à
sua dis po si ção? Não é o li vro que en cer ra a ma i or e a mais de si nte res sa -
da ex pe riên cia que se pos sa de se jar? Não estão as bi bli o te cas po pu la res
para as co mu ni ca ções do mun do mo ral na mes ma ra zão da via fér rea e
do va por para as do fí si co?

Ne gue-se, pois, a le i tu ra ao povo e te re mos o caso do pa ra lí tico
a quem a me di ci na dis ses se “dou-vos o mo vi men to, mas não per mi to
que an de is” ou o do cego, a quem ela res ti tu ís se a vis ta sob a con di ção
de não ver a cla ri da de, e por isso nun ca sair de um quar to meio es cu ro.
Sen ten ça que se é ar bi trá ria de no ta per ver si da de, e se é ine vi tá vel faz
que não va lha a pena o sa cri fí cio do cu ra ti vo.

Assim a cri a ção de bi bli o te cas ao al can ce de to dos não é só
uma coisa de ines ti má vel van ta gem. É ain da um de ver sa gra do para o
Esta do que não quer ou vir aos po vos este di le ma: “Ou sois per ver so, ou 
a es co la é um dom inú til.”
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

DO CARACTERÍSTICO DAS BIBLIOTECAS POPULARES E DOS MEIOS
PELOS QUAIS DEVEM ELAS SER ORGANIZADAS

enho ou vi do di zer que as bi bli o te cas po pu la res de vem cir cuns -
cre ver-se a cer tas ca te go ri as de obras.

O Sr. Antô nio da Cos ta, por exem plo, diz “as que en cer ram
os co nhe ci men tos ge ra is para o ho mem e para a mu lher e as que tra tam
das es pe ci a li da des de cada uma das pro fis sões, agrí co la, co mer ci al,
indus tri al e ar tís ti ca, in ven tos, aper fe i ço a men tos, apli ca ções, mo de los de
es cri tu ra ções e de ins tru men tos”.

Que me per do em, po rém, o ilus tre por tu guês e as mais pes soas
que as sim pen sam, se digo que não me pa re ce ver da de i ra a sua dou tri na.

A ins ti tu i ção não pode ser com pre en di da por esse modo desde
que se aten de aos prin cí pi os do seu in ven tor e às idéi as li be ra is da épo ca 
e do povo que pri me i ro a pos su iu.

Quem in ven tou as bi bli o te cas po pu la res foi B. Frank lin, e o
povo que pri me i ro as pos su iu, o ame ri ca no-do-nor te. A me nos é esta a
fama cor ren te na Ingla ter ra e nou tros pa í ses de mais an ti ga ci vi li za ção.
A pró pria Ingla ter ra con fes sa por meio de Buck le,1 que foi ao mes mo
Ben ja min Frank lin que ela de veu a sua pri me i ra bi bli o te ca po pu lar.

I

1 Buckle, Ci vi li za ti on en Angle terre, T. 2º, pág. 108.



Pois bem: num país como a Amé ri ca do Nor te, onde o povo é a 
massa in te i ra dos seus ha bi tan tes, e to dos têm di re i to a tudo, nem
Benjamin Frank lin, nem pes soa al gu ma con ce be ria que cer tas clas ses so ci -
a is tives sem o seu di re i to à ins tru ção en cer ra do den tro de es tre itos li mi tes.

A fe i ção ca rac te rís ti ca da bi bli o te ca po pu lar é ser vir para todos e 
para tudo, ofe re cen do gra tu i ta men te a to dos os gê ne ros de le i tu ra de que pos sam pre -
ci sar e per mi tin do a cada um fa zê-lo em sua casa ou no pró prio es ta be le ci men to.2
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2 Foi as sim que eu e o Sr. Antô nio Ennes de Sou sa fun da mos a Bi bli o te ca Po pu lar
Ma ra nhen se. O seu Re gu la men to dis põe por este modo:
Nós aba i xo as si na dos, ha ven do re u ni do al guns li vros nos sos a ou tros, que re ce bemos 
de ter ce i ros, com o fim de cri ar mos uma Bi bli o te ca Po pu lar nes ta ci da de, te mos
con cor da do que a mes ma Bi bli o te ca seja re gu la da pelo modo se guin te:
Art. 1º Será mem bro da Bi bli o te ca todo in di ví duo que con cor rer para a sua criação,
ma nu ten ção ou de sen vol vi men to pela ofer ta de um ou mais li vros, ma pas, jor na is, 
do a ções pe cu niá ri as, mó ve is apro pri a dos à ins ti tu i ção, etc.
Art. 2º To dos os mem bros te rão igua is di re i tos. Entre eles não ha ve rá dis tin ti vo
al gum de ca te go ria ou de clas se.
Art. 3º A Bi bli o te ca será con fi a da ao cu i da do de uma co mis são com pos ta de três 
pes so as ele i tas anu al men te por ma i o ria de vo tos den tre os seus mem bros.
Art. 4º Para a ele i ção da co mis são do pri me i ro ano cada do a dor de li vros ou outros
ob je tos man da rá des de já uma lis ta com três no mes de sua con fi an ça a qual quer
dos aba i xo as si na dos em car ta fe cha da, que será lida pu bli ca men te no dia da ins ta -
la ção da Bi bli o te ca, de ven do os ele i tos ser logo em pos sa dos nos seus car gos. Para 
as co mis sões pos te ri o res terá lu gar o mes mo pro ce di men to com a di fe ren ça de se rem
as car tas en vi a das à co mis são em exer cí cio em qual quer épo ca do ano, e aber tas
nos dias das ses sões, de que tra ta o ar ti go se guin te.
§ 1º Se al gu ma car ta con ti ver mais de três no mes só os três pri me i ros se en ten de rão 
vo ta dos.
§ 2º Ha ven do em pa te na vo ta ção de dois ou mais no mes, a sor te de ci di rá da ele i ção.
§ 3º Se al gum dos mem bros ele i tos não ace i tar o car go, ou de po is de ace i to por
qual quer for ma o de i xar vago, será subs ti tu í do pelo seu ime di a to em vo tos, ve ri fi -
can do-se a cha ma da des te, de sor te que a co mis são nun ca fi que in com ple ta.
§ 4º Se for ele i ta al gu ma pes soa que não seja mem bro da Bi bli o te ca, dar-se-lhe-á parte 
dis so para res pon der se ace i ta o car go com a con di ção de ins cre ver-se só cio.
Art. 5º Ha ve rá uma ses são so le ne nos dias de ani ver sá rio da ins ta la ção da Bi bli o -
te ca. Nes sa ses são, que terá lu gar seja qual for o nú me ro de mem bros pre sen tes,
a comis são, por seu pre si den te – o mais vo ta do –, lerá um re la tó rio da sua ges tão,
dará a pa la vra a qual quer pes soa, só cio ou não, que que i ra ler dis cur sos ou es cri tos 
re la ti vos à Bi bli o te ca, ou so bre qual quer as sun to li te rá rio ou ci en tí fi co, e fi nalmen te
dará pos se à co mis são ele i ta para o ou tro ano.



Que a bi bli o te ca po pu lar não é se não isto vê-se ain da do seu
nome na Ingla ter ra e na Amé ri ca – cir cu la ting li brary – e da ra zão por que
o cé le bre filan tro po ame ri ca no cha mou po pu lar a bi bli o te ca de Fi la dél -
fia, ou a pri me i ra des se gê ne ro que exis tiu.
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Art. 6º A co mis são nos ca sos em que for omis so o pre sen te Re gu la men to po de rá
es ta be le cer as re gras, que se tor na rem ne ces sá ri as, la vran do dis so um ter mo, que
será da ta do e as si na do por ela.
Pa rá gra fo úni co. Essas de li be ra ções fa rão par te do Re gu la men to se não fo rem
opos tas às suas ba ses e me re ce rem ple na apro va ção das duas co mis sões se guin tes.
Art. 7º Os ne gó ci os re la ti vos à Bi bli o te ca, que ti ve rem de ser tra ta dos por car tas,
como vo tos, pro pos tas, ofer tas, etc. de ve rão con ter o se guin te en de re ço, até a ins -
ta la ção da Bi bli o te ca – “Aos fun da do res da Bi bli o te ca Po pu lar Ma ra nhen se – Des sa data 
em di an te – À co mis são di re to ra da Bi bli o te ca Po pu lar Ma ra nhen se.”
Pa rá gra fo úni co. Os so bres cri tos das car tas de vo tos de vem con ter de cla ra ções
que as tor nem co nhe ci das, a fim de não se rem aber tas an tes do tem po de vi do.
Art. 8º No caso de dis so lu ção da Bi bli o te ca to das as do a ções re ver te rão aos do a -
do res ou seus her de i ros.
Art. 9º Se al gu ma so ci e da de pos su i do ra de li vros qui ser uni-los aos da Bi bli o te ca,
po de rá fa zê-lo sob as se guin tes con di ções:
§ 1º Os li vros se rão res ti tu í dos em qual quer tem po.
§ 2º A re u nião dos li vros só dará o di re i to de vo tar aos mem bros di re to res da so ci e -
da de.
§ 3º A so ci e da de con tri bu i rá para a Bi bli o te ca com a anu i da de de dez mil-réis.
§ 4º Se a so ci e da de não cum prir o dis pos to no § 3º, seus re pre sen tan tes fi ca rão
sus pen sos do di re i to de vo tar.
Art. 10. Ne nhum dos ar ti gos des te Re gu la men to po de rá so frer re for ma sem ser
por pro pos ta da co mis são em exer cí cio e apro va ção de dois ter ços dos mem bros
da Bi bli o te ca.
Art. 11. Ha ve rá na Bi bli o te ca um co fre des ti na do a re ce ber os do na ti vos de di -
nhe i ro, que os vi si tan tes ou le i to res qui se rem fa zer-lhe.
Art. 12. No fim de cada mês a co mis são abri rá o co fre e ti ra rá dele o di nhe i ro que 
achar, a fim de pô-lo a prê mio em mão se gu ra, ou apli cá-lo à sa tis fa ção das ne ces -
si da des da Bi bli o te ca.
Art. 13. A Bi bli o te ca terá três li vros para a sua es cri tu ra ção – um para a re la ção
dos do na ti vos não fe i tos pelo co fre, o qual ao mes mo tem po será o da ins cri ção
dos mem bros, ou tro para os atos e re la tó ri os das co mis sões, re ce i ta e des pe sa da
Bi bli o te ca, e ou tro para o mo vi men to diá rio dela.
Pa rá gra fo úni co. No úl ti mo li vro, que será es cri tu ra do pelo bi bli o te cá rio, de ve rão ser
con sig na das to das as ocor rên ci as que se de rem na Bi bli o te ca, como o nú me ro dos
leito res, a qua li da de dos li vros pro cu ra dos, quan tos saí ram para a le i tu ra ex ter na,
quan tos de i xa ram de ser res ti tu í dos no tem po pró prio, se por per da, es tra go, etc. 



Fun da da com do a ções do povo, e sus ten ta da por meio de
uma subs cri ção do povo, ele deu-lhe aque le nome não só por essa como 
pela ra zão de fa cul tar a sa í da dos li vros para a le i tu ra ex ter na, e as sim
po der in te res sar a toda a po pu la ção.3
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Art. 14. A Bi bli o te ca se abri rá: nos dias úte is das seis ho ras da tar de às nove da
no i te; nos san ti fi ca dos e do min gos do meio-dia às duas ho ras da tar de.
Art. 15. As pes so as que fre qüen ta rem a Bi bli o te ca de ve rão pe dir ao bi bli o te cá rio
os li vros de que pre ci sa rem, as sim como guar dar ab so lu to si lên cio.
Pa rá gra fo úni co. Não é lí ci to o fu mar den tro do es ta be le ci men to. Os in fra to res
des te ar ti go se rão ad mo es ta dos pelo bi bli o te cá rio, e se re in ci di rem, cen su ra dos
pela co mis são, ou, con for me as cir cuns tân ci as, obri ga dos a sair da Bi bli o te ca.
Art. 16. É per mi ti da a le i tu ra fora da Bi bli o te ca, de po si tan do o le i tor em mão do
bi bli o te cá rio a im por tân cia do li vro de que pre ci sar, ou dan do fi a dor idô neo, que
com ele as si ne o com pe ten te re ci bo.
§ 1º Para este fim o pri me i ro ato da co mis são que ti ver de di ri gir a Bi bli o te ca será
ro tu lar e es ti mar to dos os seus li vros.
§ 2º O pra zo para a le i tu ra  ex ter na é de quin ze dias pror ro gá ve is. Nin guém po de -
rá le var mais de um li vro.
§ 3º Para a pror ro ga ção do pra zo deve o le i tor apre sen tar o li vro ao bi bli o te cá rio
e pas sar-lhe novo re ci bo.
§ 4º O le i tor que per der ou es tra gar o li vro em pres ta do per de rá o va lor de po si ta -
do ou afi an ça do.
§ 5º O que con tra o dis pos to no § 2º de mo rar o li vro em seu po der, por mais de
quin ze dias, pa ga rá uma mul ta de 10 por cen to do seu va lor.
Art. 17. Com o im por te das mul tas e de pó si tos a co mis são em exer cí cio com pra rá  
ou tros ou igua is li vros, como lhe pa re cer me lhor.
Art. 18. Os jor na is es ta rão ex pos tos du ran te uma se ma na. Fin da a se ma na o bi bli o te -
cá rio terá o cu i da do de ema çá-los nas res pec ti vas co le ções.
Art. 19. A co mis são pu bli ca rá quan to an tes o ca tá lo go dos li vros da Bi bli o te ca, in di -
can do nela por um si nal to dos os li vros que não po de rão sair para a le i tu ra ex ter na.
Pa rá gra fo úni co. Enquan to não se cum prir este ar ti go o bi bli o te cá rio terá sem pre à
mão uma re la ção ma nus cri ta de modo in te li gí vel para mos trar aos fre qüen ta do res
da Bi bli o te ca.
Art. adi ti vo. Há no re cin to da Bi bli o te ca uma co le ção de pro du tos na tu ra is, cu ri o -
si da des an ti gas, ar tes in dí ge nas, etc. que re pre sen ta o prin cí pio do fu tu ro mu seu
da pro vín cia do Ma ra nhão.
Para ele re ce bem-se do na ti vos nas mes mas con di ções que para a Bi bli o te ca, sen do
to da via uma co i sa in de pen den te da ou tra.
Ma ra nhão, 29 de ju lho de 1872.

Antô nio de Alme i da Oli ve i ra
Antô nio Ennes de Sou sa

3 Vid. Frank lin, Me móri as, T. 1, pág. 64.



II

Por dois me i os pode o Esta do cum prir a sua obri ga ção de
pro mo ver a le i tu ra. Um é pro me ter au xí li os à ini ci a ti va dos par ti cu la res,
que se pro pu se rem à cri a ção de bi bli o te cas. Ou tro é so li ci tar ele pró prio 
os do na ti vos para isso ne ces sá ri os, as so ci an do-se, bem en ten di do, aos
do a do res, por meio do seu con tin gen te.

Não falo do ex pe di en te, que to mou a as sem bléia do Rio de
Ja ne i ro, de fun dar bi bli o te cas com li vros com pra dos, por que des sa
for ma nada se con se gui rá. Se o Esta do se pro pu ser a com pra dos li vros
gas ta rá so mas enor mes, sem ob ter gran des re sul ta dos.

Mas é cla ro que em pre ga dos iso la da men te aque les me i os
mes mos não sa tis fa rão à ne ces si da de.

Se o Esta do só es pe rar a ini ci a ti va par ti cu lar, como esta pode
de i xar de apa re cer em mu i tos lu ga res, a con se qüên cia é que o mo vi men -
to não será ge ral.

E se qui ser se de di car só às bi bli o te cas por ele fun da das, as
lo ca li da des, que na cer te za de se rem au xi li a das, po de ri am fa zer al gu ma
co i sa, te rão de es pe rar lon go tem po o dia em que o Esta do vá pro mo ver 
o de se ja do me lho ra men to.

Nes tas con di ções o ex pe di en te que me pa re ce mais na tu ral e
mais pro fí cuo é de um lado ga ran tir o go ver no o au xí lio ne ces sá rio à ini -
ci a ti va par ti cu lar, de ou tro cri ar nú cle os de bi bli o te cas e de po is in vo car
em seu fa vor o con cur so dos par ti cu la res.

Des te modo se com bi na rão e aju da rão am bas as ini ci a ti vas, e
não se verá mais, como até ago ra, es pe rar o Esta do pelo povo e o povo
pelo Esta do sem in cen ti vo que os apro xi me e ra zão que leve um em au -
xí lio do ou tro.4
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4 De al gu ma for ma pen san do co mi go o Sr. Mi nis tro do Impé rio ex pe diu há pou co
um Avi so cir cu lar aos Pre si den tes das pro vín ci as re co men dan do-lhes que olhem
com o ma i or fa vor os es for ços dos ci da dãos que pro mo ve rem a cri a ção de bi -
bliote cas e ga bi ne tes de le i tu ra. Lou vo mu i to o Sr. Mi nis tro por esse ato, que não
é o pri me i ro que pra ti ca em bem da ins tru ção pú bli ca, po rém lou va ria mais se
S. Exª pro mo ves se a vo ta ção de uma lei no sen ti do do seu Avi so.



III

For ma das as bi bli o te cas apa re ce uma ques tão a re sol ver. Que
di re i to so bre elas deve ter o Esta do?

Insti tu i ções cri a das pelo Esta do pa re ce à pri me i ra vis ta que só 
ele tem o di re i to de di rigi-las.

Mas nem se pode di zer que, pelo modo que pro po nho, o
Esta do será o cri a dor das bi bli o te cas, nem é con ve ni en te que ele as su ma 
a sua di re ção.

O Esta do é côns cio dos par ti cu la res. Se ele for ma o nú cleo
das bi bli o te cas, os par ti cu la res fa zem o res to. Se ele pres ta seu apo io aos 
par ti cu la res que fun dam bi bli o te cas, nem por isso eles de i xam de ser
seus fun da do res. Só esta cir cuns tân cia, por tan to, deve co lo car o Esta do
nas mes mas con di ções dos par ti cu la res.

Mas isso ain da não é tudo. Se o Esta do, como con só cio dos
par ti cu la res deve par ti lhar com es tes o po der da di re ção, um for te mo ti -
vo o obri ga a ab di car ne les to dos os seus di re i tos.

Esse mo ti vo é a con ve niên cia de in te res sar o mais pos sí vel os
par ti cu la res nas bi bli o te cas, o que não se con se gui rá se o Esta do in ter -
vier na sua di re ção.

Aque les que dão seus li vros, em vis ta dos be ne fí ci os da as so -
ci a ção, têm di re i to a fa zer com que esta seja ad mi nis tra da por pes so as da 
sua con fi an ça.

Estas pes so as não po dem por cer to ser de no me a ção do
Esta do, mas dos seus con só ci os, por que só des tes de pen de, só a eles
teme rão de sa gra dar.

Nem me opo nham que  se o Esta do é que faz as des pe sas das 
bibli o te cas pode ser ilu di do por em pre ga dos que não são da sua con fiança.

Mu i tos hão de ser os mem bros das bi bli o te cas.
Ora, será pos sí vel que es tes não to mem con tas aos di re to res

de las pe los atos que pra ti ca rem?
De ma is, nem por que pre ten do que o Esta do ab di que seus di -

re i tos nos par ti cu la res, que ro di zer que ele não se re ser ve uma bem en -
ten di da fis ca li za ção. Assim não pode ele fi car su je i to a ser ilu di do.
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Quem po de ria fi car frus tra do em suas vis tas é o do a dor par ti -
cu lar pri va do do di re i to, que lhe re co nhe ço de es co lher os di re to res da
ins ti tu i ção.

Se o Esta do só pelo re ce io de ser ilu di do de ves se to mar ain da 
em par te a di re ção das bi bli o te cas po pu la res, de ve ria pros cre ver to dos
os car gos de ele i ção po pu lar. Os ju í zes de paz, os ve re a do res e to dos os
ou tros ci da dãos que exer cem car gos ele ti vos de vem ser no me a dos por
ele. Uns e ou tros po dem ilu di-los, se bem que nem sem pre em di nhe i ro,
em ou tras co i sas, onde a ilu são é igual men te pe ri go sa.

Obser va ção: No que fica dito so bre a fis ca li za ção do Esta do
só me re fi ro às bi bli o te cas fun da das por ele e os par ti cu la res. Na que las
que só es tes fun da ram, o Esta do não pode exer cer ato al gum,5 pres -
te-lhes mu i to em bo ra qual quer au xí lio.
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5 Assim acon te ce na Bi bli o te ca Po pu lar Ma ra nhen se à qual aca ba o go ver no de dar
2 con tos de réis sem con di ção al gu ma.



PARTE OITAVA

DAS DESPESAS DA INSTRUÇÃO
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Ca pí tu lo Pri me i ro

DA DOTAÇÃO DO ENSINO

 de sen vol vi men to da ins tru ção pú bli ca não de pen de só das 
con di ções que fi cam ex pos tas, de pen de, e mu i to mais, da do ta ção do
en si no, ou dos me i os pe cu niá ri os que o Esta do lhe deve con ce der para
a sa tis fa ção das suas ne ces si da des.

Mu i to mais digo e com ra zão. Enquan to es ta mos no ter re no
das idéi as pode-se op tar pe las que pa re cem me lho res. Mas, uma vez pre -
pa ra do o me ca nis mo do en si no, seja o que de li ne ei ou ou tro qual quer,
não há es co lha pos sí vel so bre os me i os de o pôr em mo vi men to. O úni co 
com bus tí vel que ele pode em pre gar é o di nhe i ro.

E nem é pou co di nhe i ro. Não fa lan do do mais, edi fí ci os apro -
pri a dos às ne ces si da des do en si no, es co las nor ma is, mu se us, bi bli o te cas,
pro fes so res, co mis sá ri os, su pe rin ten den tes, con se lhe i ros re mu ne ra dos,
de modo que pos sam ser vir com gos to e de di ca ção, exi gem dis pên di os
gran des e sem pre cres cen tes.

Con ta-se que Con dé sen do per gun ta do so bre as co i sas in dis -
pen sá ve is a uma guer ra dis se se rem três: A pri me i ra? Di nhe i ro. A
se gun da? Di nhe i ro. A ter ce i ra? Di nhe i ro ain da.

Po de-se di zer o mes mo do en si no pú bli co. Como a guer ra, ele 
con se gue tudo com o di nhe i ro. Até para que a se me lhan ça seja com ple ta,

I



o ensino pú bli co é uma ver da de i ra guer ra, guer ra à ig no rân cia e ao seu
cor te jo de ca la mi da des e mi sé ri as de toda a sor te.

II

Bem sei que de cho fre não po de mos dar vida à re for ma que
pro po nho.

Para se ver que des pe sas ela exi gi ria bas ta mos trar o que de ve -
ría mos gas tar só com o en si no in fe ri or.

Se gun do o meu pla no de en si no, ne nhu ma es co la pode fun ci o -
nar só com um pro fes sor.

Sen do pre ci sos pelo me nos três para cada uma (dos três gra us), 
as 17.761 es co las que nos fal tam ocu pa ri am 53.283 pro fes so res, que, ven -
cen do ter mo mé dio, dois con tos de réis cada um, pe di ri am 106,566:000$.

Acres cen te-se a este ain da o in dis pen sá vel dis pên dio com alu guéis 
de casa, cur sos no tur nos, ma te ri al de en si no e ves tiá ria dos me ni nos po -
bres, o qual não an da ria por me nos de 50% do pri me i ro, e te ría mos só
com a ins tru ção in fe ri or um gas to de 159,849 con tos de réis.

Não che gam a tan to to das as ren das do país!
Nes tas con di ções de ve mos abrir mão da re for ma e es pe rar

me lho res tem pos?
Não nos ilu da mos com se me lhan te ex pe di en te. Nós em vão

es pe ra re mos es ses tem pos se tor nar mos a ins tru ção de pen den te de les.
Sabe-se que a ins tru ção é a fon te da ri que za, que ri que za pro vém do tra -
ba lho, e que o tra ba lho é tan to mais pro du ti vo quan to ma i o res são os
co nhe ci men tos do tra ba lha dor. A este res pe i to ne nhu ma dú vi da de i xa o
cé le bre dito de Ba con: Know led ge is po wer, “ins tru ção é po der”, ou me lhor,
como ex pli cam os ame ri ca nos, “ins tru ção é po der, e po der é ri que za”.

Se, pois, é in dis pen sá vel fa zer mos al gu ma co i sa no mes mo es ta do
em que nos acha mos, in da gue mos que des pe sa pre sen te men te se ria pos sí vel.

III

Nada te ria de ad mi rá vel um pla no de re for ma, pelo qual a
des pe sa da ins tru ção su bis se a 15.000 con tos de réis. Um país como o
Bra sil, que gas ta per to de 30.000 con tos de réis com a mi lí cia de ter ra e
mar, bem pode con ce der à es co la a me ta de da que la quan tia.
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Admi tin do, en tre tan to, que ao me nos, por ora, não seja pos sí -
vel ta ma nha li be ra li da de, apre sen ta rei um al vi tre que o Esta do não pode 
re pe lir sem ser con ven ci do de ini mi go do en si no. Ele tem uma du pla
van ta gem: pro por ci o na à ren da do país a des pe sa es co lar, e in sen si vel -
men te ele va rá esta a al ga ris mo ain da ma i or que aque le.

IV

Te mos 4.890 es co las1 e pre ci sa mos ter 22.651. Fal tam, pois,
17.761.

Mas a re for ma do en si no exi ge que a par da aber tu ra de no vas 
es co las pro cu re mos dar ou tra or ga ni za ção às an ti gas. Assim, é pre ci so
que ao mes mo tem po cu i de mos de uma e ou tra co i sa.

Ora, para isso só um meio se nos ofe re ce. É abrir mos cada
ano cer to nú me ro de es co las e re for mar mos al gu mas an ti gas: por exem plo
1/2% de 17.761 e 1% de 3.792.

Sen do ace i ta esta pro pos ta te ría mos anu al men te de cri ar 89
es co las e re for mar 36.

1262 es co las só com os pro fes so res gas ta ri am 756 con tos de réis.
Adi ci o nan do-se a esta quan tia os 50% de alu guéis de casa,

ma te ri al do en si no, es co las no tur nas, etc., su bi ria ela a 1,134 con tos.
O que jun to aos 4.035:799,176 que atu al men te gas ta mos com

o en si no in fe ri or, ele va ria o seu dis pên dio to tal no pri me i ro ano a
5,169:799,176 réis.

Pro ce den do-se do mes mo modo quan to ao en si no su pe ri or,
pode a sua re for ma ser fe i ta as sim:

Atu al men te gas ta-se com o en si no su pe ri or pou co mais de
um ter ço do que se gas ta com o in fe ri or.

Não nos sen do, po rém, pos sí vel sus ten tar um e ou tro na mes -
ma pro por ção é ra zoá vel que, co me çan do o en si no su pe ri or a des pen der
um ter ço do que exi gir o pri me i ro au men to do in fe ri or, daí por di an te lhe
de mos so men te a ter ça par te do que anu al men te se au men tar no in fe ri or.

Assim dan do-se-lhe no pri me i ro ano 1,723:266$392 rs. (a ter -
ça par te de 5,169:699$176) nos se guin tes só lhe de ve re mos 350 con tos,
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1 Entran do as par ti cu la res.
2 89+37.



que são a ter ça par te (con ta re don da) do que anu al men te se há de au -
men tar no en si no in fe ri or.

V

5,169:699$176 rs. do en si no in fe ri or e 1,723:266$392 do su pe -
ri or so mam 6,892:965$568 rs.

Mas não é esta a úni ca des pe sa, que des de já se deve fa zer.
A ma i or par te das nos sas es co las fun ci o nam em ca sas alu ga das,

sem as aco mo da ções que o en si no re cla ma, e aque las mes mas que têm
ca sas pró pri as não es tão bem ser vi das, como pro va o cla mor dos pro fes -
so res. Pelo que pode se afir mar, pre ci sa mos cons tru ir 22.651 ca sas para as
22.651 es co las que o Bra sil deve ter.

Ora, pois que a par da re for ma das es co las an ti gas te mos de
cri ar ou tras no vas, e es ta be le cer to das elas em pré di os apro pri a dos às
ne ces si da des do en si no, é pre ci so que cada ano des ti ne mos al gu ma
quan tia para a cons tru ção des ses pré di os.

Cal cu la da cada uma em 50 con tos de rs.3 a cons tru ção das
22.651 es co las, se gun do o pla no que pro po nho, com suas mo bí li as e bi -
bli o te cas, de man da ria mais de um mi lhão de con tos.
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3 Não é exa ge ra do este or ça men to. A es co la que se aca ba de fa zer nes ta ci da de
cus tou 28:051$560 rs., e não tem to das as aco mo da ções nem to das as co i sas
in dis pen sá ve is ao seu fim. É uma úni ca sala de 6 so bre 10 bra ças de com pri men to,
ten do no fun do duas di vi sões de ba la us tres, onde se guar dam po tes e cha péus, e
aos la dos da en tra da ou tras duas di vi sões des ti na das an tes a fa zer si me tria com
aque las que a ser vir de al gu ma uti li da de. Não há lu gar para re cre io nem para a
de ten ção dos alu nos cul pa dos. O úni co es pa ço que exis te além da sala dos exer cí ci os
es co la res é um pe que no quin tal ocu pa do em par te por uma la tri na. A sala mes ma
se não fos se vas ta não te ria nada que a re co men das se. Fal ta-lhe a mo bí lia das
es co las mo der nas, fal ta-lhe a bi bli o te ca, o re ló gio e mu i tas ou tras co i sas que fora
lon go enu me rar.
Não re pa re o le i tor que fale por esta for ma quem faz par te da co mis são in cum bi da
das es co las que es ta mos cons tru in do.
A co mis são não fez mais que pôr em prá ti ca o pla no or ça do, que o Go ver no lhe
deu pela re par ti ção das obras pú bli cas; e eu prin ci pal men te ne nhu ma cul pa te nho
na que le fato. Sabe-se que ex pen di, até pela im pren sa, as idéi as que se de vi am ter
em vis ta na cons tru ção das es co las. Se elas de i xa ram de ser abra ça das não foi
por que pa re ces sem ru ins, mas por que o Go ver no an tes quis fa zer três pré di os
so frí ve is que um bom!



Mas, sen do im pos sí vel a sa tis fa ção des ta ne ces si da de, é
para con ten tar que ao me nos 20 ca sas se fa çam por ano: uma em
cada pro vín cia.

Assim re u nin do-se ao mais o cus to des sas ca sas, mil con tos
de rs. su bi ria o pri me i ro or ça men to da ins tru ção a 7,892:965$568 rs.

Qu an to aos ou tros se ria esta a pro gres são:
No se gun do ano:

Últi ma des pe sa do en si no in fe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.169:699$176
Idem, idem do su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.723:266$392
Esco las no vas re for ma das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.134:000$000
Ter ço do en si no su pe ri or (con ta re don da, como já dis se) . 350:000$000
Cons tru ção de pré di os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000:000$000

9.376:965$568
No ter ce i ro ano:

Últi ma des pe sa do en si no in fe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.303:699$176
Idem, idem do su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.073:266$392
Esco las no vas e re for ma das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.134:000$000
Ter ço do en si no su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350:000$000
Cons tru ção de pré di os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000:000$000

10.860:965$568
No quar to ano:

Últi ma des pe sa do en si no in fe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.437:699$176
Idem, idem do su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.423:266$392
Esco las no vas e re for ma das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.134:000$000
Ter ço de en si no su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350:000$000
Cons tru ção de pré di os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000:000$000

12.344:965$568
No quin to ano:

Últi ma des pe sa do en si no in fe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.571:699$176
Idem, idem do su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.773:266$392
Esco las no vas e re for ma das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.134:000$000
Ter ço de en si no su pe ri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350:000$000
Cons trução de pré di os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000:000$000

13.828:965$568
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E as sim por di an te dan do-se to dos os alu nos o au men to de
1,484 con tos de rs.

Che gan do a des pe sa do quin to or ça men to a 13,828 con tos,
tal vez pa re ça ao le i tor que den tro de al guns anos o Esta do não po de rá
pros se guir na re for ma.

Este re ce io, po rém, se des va ne ce fa cil men te.
Pois que a des pe sa au men ta na ra zão de 1.484 con tos por

ano, se rão pre ci sos 12 anos para ela as cen der ao quá dru plo do que é
hoje, ou a 24.000 con tos de rs.

Ora, que mu i to é que da qui a 12 anos o Bra sil gas te 24.000
con tos com o en si no pú bli co?

VI

À vis ta do que ex pen di so bre o ma te ri al das es co las su pe riores,
não pro pus des pe sa al gu ma para a cons tru ção dos seus edi fí ci os.

Como, po rém, não pode essa ne ces si da de de i xar de ser sa tis -
feita, ter mi no este ca pí tu lo por uma ob ser va ção que me pa re ce ra zoável.

No fim de 5 anos a mi nha re for ma gas ta rá com o en si no su pe ri or
cer ca de 3.200 con tos de rs.

Esta quan tia lhe per mi ti rá ter 500 pro fes so res ven cen do 5
con tos cada um, e fi car ain da com 700 con tos para as ou tras des pe sas.

Como, pois, é de crer-se que o mes mo en si no em tais cir cuns -
tân ci as se ache so fri vel men te or ga ni za do, con vi rá en tão cu i dar mos na
cons tru ção dos seus pré di os, apli can do-se para esse fim uma par te dos
350 con tos que to dos os anos hão de au men tar o seu or ça men to.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Se gun do

COMO REALIZAR-SE A DOTAÇÃO DO ENSINO?

omo a pro pó si to da ad mi nis tra ção das es co las, te nho de
prin ci pi ar por uma per gun ta: Quem apro ve i ta mais com a ins tru ção? O
Esta do, a pro vín cia, o mu ni cí pio?

O Esta do apro ve i ta mais que a pro vín cia e a pro vín cia mais
que o mu ni cí pio. Bas ta di zer que o Esta do vive da pro vín cia e esta do
mu ni cí pio, ou que o mu ni cí pio só de si tira a vida, ao pas so que o Esta -
do e a pro vín cia sem ele não exis ti ri am.

Na Amé ri ca do Nor te mes mo, onde pa re ce que o mu ni cí pio
lu cra mais que a pro vín cia e a pro vín cia mais que a União, o con trá rio
en ten de o Con gres so Na ci o nal e pro vam as so mas, com que ele con cor re
para as des pe sas do en si no.1

Nem só nos Esta dos Uni dos se re co nhe ce a ver da de do prin cí pio 
que es ta be le ço. Como diz M. de La ve le ye é qua se ge ral o cos tu me de ser o
fun do es co lar for ma do pe las três en ti da des – Esta do, pro vín cia e mu ni cí pio.

No Bra sil in fe liz men te o mu ni cí pio não tem vida, e o Esta do
só se ocu pa com o en si no su pe ri or. Ne gó cio todo pro vin ci al, o en si no

I

1 Vide M. Hip pe au, Inst. Pub. nos Esta dos Uni dos, Par te Pri me i ra, Ca pí tu lo 1º.



in fe ri or, que é o mais cus to so e di fí cil de sus ten tar-se, cor re todo por
con ta das pro vín ci as, sem que o Esta do lhes dê a me nor sub ven ção.

Este fato, já mos trei, é a prin ci pal ca u sa da nos sa ig no rân cia.
Se por tan to as pi ra mos sair do es ta do em que vi ve mos, tor na-se pre ci so
que o Esta do par ti lhe com a pro vín cia as des pe sas da es co la.

II

Sur ge ago ra uma ques tão im por tan te: Qual o meio de efe tu ar-se 
a con tri bu i ção do Esta do?

Na Bél gi ca uma lei de 1845 re sol veu a mes ma ques tão to man do
por base a taxa de con tri bu i ção di re ta.

Na Amé ri ca o sub sí dio da União é re gu la do, nuns Esta dos
pelo nú me ro de es co la res de 5 a 15 anos, nou tros pela ins cri ção ge ral das
es co las, nou tros en fim pela soma que as co mu nas des pen dem.

Na Prús sia o po der ge ral não gas ta cons tan te men te com o en si -
no pri má rio, mas tem do ta do to das as es co las por modo que elas pos -
sam se sus ten tar, e se as sim não acon te ce al gu ma, aco de-lhe logo com o 
seu au xí lio.

Se gun do M. de La ve le ye a me lhor base é o nú me ro de alu nos, 
que de i xam a es co la com cer ta ins tru ção. E a ra zão que ele dá para isso
é ser esse o meio mais efi caz de obri gar o Esta do as au to ri da des lo ca is a
fa zer com que os me ni nos fre qüen tem a es co la.

Mas o mes mo au tor, que as sim se ex pri me, acres cen ta: “To da -
via deve ha ver sub sí di os es pe ci a is para as co mu nas po bres e pou co po -
pu lo sas.” O que quer di zer – a base da con tri bu i ção não po de rá ser ge ral 
ou a mes ma para toda a par te.

Ora, só esta ra zão, quan do ou tra não hou ves se, bas ta ria para
não ad mi tir mos a base de M. de La ve le ye. Entre tan to ob ser vo ain da que 
ela, fa zen do a con tri bu i ção do Esta do de pen den te da fre qüên cia e adi an -
ta men to dos alu nos, mais de uma vez o ha bi li ta rá para ne gar seu au xí lio
à pro vín cia na oca sião em que ela ma i or ne ces si da de ti ver de re ce bê-lo.

Em ri gor, ao meu ver, o sub sí dio do Esta do deve ser re gu la do 
por uma ver da de i ra pro por ção.

Pois que a ins tru ção do povo é a fon te da ren da pú bli ca, e
esta se di vi de pelo Esta do, pro vín cia e mu ni cí pio, deve cada uma des sas
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en ti da des con tri bu ir para a des pe sa do en si no com tan tas quan tas par tes 
tem na ren da do país. Assim, se a ren da do país é (con ta re don da)
127.000 con tos, e des ta soma ape nas cabe 1/6 à pro vín cia, 1/42 ao mu ni cí -
pio, de via ca ber no cus te io do en si no à pro vín cia 1/6, ao mu ni cí pio 1/42.

Entre tan to para pe sar essa obri ga ção so bre o mu ni cí pio se ria pre -
ci so li ber tá-lo da tu te la pro vin ci al. Ora, como a li ber da de mu ni ci pal é idéia,
que en tre nós ain da não aca bou seu cur so, fora de toda jus ti ça que as des pe -
sas do en si no se fi zes se num ter ço pe las pro vín ci as, em dois pelo Esta do.2

Jus ta na base em que as sen ta, esta so lu ção na prá ti ca não pode
dar lu gar a ne nhum in con ve ni en te. Se é cer to que o Esta do fica su je i to às
de li be ra ções da pro vín cia, a pro vín cia, sa ben do que o Esta do só pa ga rá
dois ter ços da sua des pe sa, nun ca a ele va rá im pru den te men te.

Não fal ta rá quem me per gun te: “Don de sa i rá o fa bu lo so di -
nhe i ro que exi gis para o en si no pú bli co, se ou tras re for mas se pro je tam
que au men ta rão mu i to as des pe sas do Esta do? Se Esta do e pro vín ci as
ape nas têm de ren da 124:000 con tos por ano?”

A des pe sa da mi nha pro pos ta prin ci pia por 7.892:965$568 rs.
Mas se nós já gas ta mos com o en si no 6.127:363$092 rs. tra -

ta-se ape nas de um acrés ci mo de 1,765,602,476. Ora, quem dirá que não 
po de mos com esse acrés ci mo? Nin guém, so bre tu do ven do-se que ele,
pela di vi são da des pe sa, afe ta me nos as pro vín ci as que ao Esta do, cu jas
cir cuns tân ci as são li son ge i ras.

Pas san do do pri me i ro para os se guin tes anos ain da ve re mos
fa cil men te que, não obs tan te a pro gres são da des pe sa, esta nada tem de
im pos sí vel. O seu au men to será de 1.484 con tos por ano, ao pas so que a 
ren da na ci o nal cres ce per to de 4.000 em cada exer cí cio.3
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2 Está en ten di do, à vis ta do que ex pus na Par te Se gun da, Ca pí tu lo Dé ci mo, que o
Esta do pas sa rá para as pro vín ci as a ad mi nis tra ção das es co las su pe ri o res, e que as 
pro vín ci as di vi di rão por si e pelo Esta do a des pe sa que fi ze rem com os dois
ramos do en si no.

3 Falo tan to da ge ral como da pro vin ci al. Esta se gundo o Sr. Mi nis tro do Impé rio
no ano pas sa do an da va por 20:973:299$058 rs. Entre tan to, hoje, o mapa que or -
ga ni zei à vis ta de da dos mais mo der nos mos tra um au men to de 1:067:918$454 rs. 
Aque la está or ça da em 103.000 con tos, ao pas so que no exer cí cio de 1868 a 1869
ape nas che gou a 92:586:038$574 rs, don de se vê que em quatro exer cí ci os au -
men tou mais de 10.000 con tos de rs.



Assim res pon do: É na ver da de pre ci so mu i to di nhe i ro, mas
todo ele nos dará as ren das que já te mos, e que vão cres cen do con si de -
ra vel men te.

Qu an to às ou tras re for mas que se pro je tam, está vis to que so -
bre di nhe i ro para elas, e quan do não so bre, o seu fim, por mais útil que
seja, não pode fa zer co li são com o do en si no. O en si no pú bli co é a fonte
de to das as ri que zas. Con se guinte men te deve pre fe rir a tudo, sob pena
de pro ce der mos como o la vra dor que só cu i das se no afor mo se a men to e 
cô mo dos da sua her da de, sem se lem brar das for ças pro du to ras que a
sus ten tam.

Enfim se para tudo não de rem as ren das or di ná ri as do país,
po de-se re cor rer a um ex pe di en te, cu jos re sul ta dos são cer tos. É es ta be -
lecer uma taxa com ple ti va de 1 a 3% so bre4 todo o ca pi tal mó vel e imóvel
exis ten te no país, como se faz em al gu mas na ções da Eu ro pa e em to -
dos os Esta dos da União ame ri ca na.

Nada mais jus to que esta taxa. Se a vir tu de e o sa ber são garan -
ti as da pro pri e da de, jus to é que a pro pri e da de con cor ra para a exis tên cia 
da vir tu de e do sa ber.

No te-se, po rém, que não é in di fe ren te ser a mes ma taxa cobra da 
só pe las pro vín ci as ou só pelo Esta do.

Indi fe ren te se ria se a sua co bran ça não im por tas se des pe sas, e 
seu fim não fos se co brir as fal tas do Esta do ou das pro vín ci as.

Em ou tros ter mos: Eu pro po nho que as des pe sas do en si no
se jam fe i tas num ter ço pe las pro vín ci as, em dois pelo Esta do. Ora, é
pos sí vel ha ver fal tas só no Esta do ou só nas pro vín ci as. Por tan to faz-se
pre ci so que a taxa seja di vi di da em duas par tes, uma para ser co bra da
pelo po der ge ral, ou tra pelo pro vin ci al. Do con trá rio um de les pode ficar
sem me i os de sa tis fa zer as suas des pe sas.

Lem bra ria mes mo que a di vi dís se mos em três par tes a fim 
de de i xar-se uma para o mu ni cí pio, se este fos se li ber ta do da tu te la
pro vin ci al. Não en ca re ço, po rém, esta me di da, por que como já dis -
se o mu ni cí pio li vre é idéia que en tre nós ain da não ter mi nou seu
cur so.
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III

O im pos to es co lar tem con tra si duas ob je ções que não devo
de i xar sem res pos ta.

O im pos to es co lar, di zem, vai aca bar com a gra tu i da de do
en si no, que a Cons ti tu i ção tem pro me ti do a to dos os ci da dãos.

Nada, po rém, é me nos exa to que se me lhan te pro po si ção.
O que a lei fun da men tal pro í be é a re tri bu i ção es co lar e não o 

im pos to. A re tri bu i ção é de vi da pelo me ni no que fre qüen ta a es co la, o
impos to, pe los in te res sa dos nela. A re tri bu i ção tem um ca rá ter par ti cular,
que não se dá no im pos to. Ela é lan ça da no co fre da es co la, e só tem
lugar quan do o me ni no a fre qüen ta. O im pos to é pago ao Esta do e não
im pli ca fre qüên cia nem ma trí cu la. Enfim, nem o im pos to é a ne ga ção
do en si no gra tu i to, nem este é a ne ga ção do im pos to. A es co la gra tu i ta é 
em todo caso paga pelo im pos to, pou co im por tan do que este seja es pe -
ci al ou ge ral.

A ou tra ob je ção ar gu men ta com a im po pu la ri da de da idéia e
com os já cres ci dos ônus da so ci e da de em que vi ve mos.

Na ver da de já o povo paga mu i tos im pos tos. Atro pe lam-no
com eles a pro vín cia, o Esta do e o mu ni cí pio.

Mas não é isso bas tan te para se di zer im po pu lar o im pos to
que pro po nho.

A im po pu la ri da de dos tri bu tos no vos, diz o ilus tra do Sr.
Tava res Bas tos,5 re sul ta prin ci pal man te dos fins an ti e co nô mi cos a que
se des ti na o seu pro du to. Qu an do, po rém, con ti nua o mes mo au tor, se
pedem ao povo con tri bu i ções para me lho ra men tos das con di ções sociais,
e não para em pre sas po lí ti cas, guer ras ou dí vi das de guer ras, as van tagens
do re sul ta do em pers pec ti va su a vi zam o sa cri fí cio ou fa zem mes mo esque -
cê-lo.

Assim, se se con ven cer ao povo a ne ces si da de e uti li da de da
nova con tri bu i ção, que se lhe pede, es tou cer to que ele não pen sa rá em
re cusá-lo. O povo bra si le i ro que tão glo ri o sa men te sus ten tou a guer ra
do Pa ra guai não há de fa zer um sa cri fí cio em bem do en si no pú bli co, ou 
des ta guer ra hu ma na, que se quer fa zer aos ig no ran tes, vi ci o sos e va di os, 
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e que é mais pro du ti va e mais hon ro sa que a ou tra? Quem há mais que
ig no re nes te bem fa da do país que a in te li gên cia é que tor na o tra ba lho
pro du ti vo, e que au men ta a ren da do ca pi tal e da ter ra?

De ma is não são tão gran des os im pos tos que pa ga mos. Fos se
o seu pro du to con ve ni en te men te apli ca do ao bem pú bli co, e nin guém se 
que i xa ria con tra eles.

A pro va é que nesse pon to não há pro por ção en tre o Bra sil e
ou tros pa í ses.

Mas para não fa lar mos se não de dois, que como nós so frem
as con se qüên ci as de guer ras one ro sís si mas, ve ja mos os Esta dos Uni dos
e a Fran ça, cu jos im pos tos fo ram há pou co com pa ra dos pelo sá bio eco -
no mis ta M. Mi chel Che va li er.

Com uma po pu la ção de 39 mi lhões, pa gam os ame ri ca nos
anu al men te só de im pos tos fe de ra is 400 mi lhões de dóla res, 2 mi lha res
de fran cos, ou 720,000:000,000 da nos sa mo e da. Para es tar mos pois em
re la ção aos ame ri ca nos nós, que te mos uma po pu la ção li vre de
8,490,910, de vía mos pa gar ao Esta do por ano 162,006,562,800.

O que se dá com a Amé ri ca dá-se igual men te com a Fran ça. 
A Fran ça tem uma po pu la ção de 38 mi lhões; e paga de

impos tos ge ra is dois mi lha res e meio de fran cos ou 900,000,000,000 da
nossa mo e da. Don de se vê que para es tar mos em re la ção à Fran ça
de vía mos pa gar 192,573,838,800.

Impor ta ain da ob ser var que os nos sos im pos tos não pa re -
cem tão in su por tá ve is se não pela fal ta de pro du ção do país. A ma i or
verba da re ce i ta na ci o nal é a dos im pos tos de im por ta ção, que
sobem a 52,800 con tos6 ou pou co me nos que os dois ter ços de toda
a re ce i ta!

Se, pois, é a fal ta de pro du ção que mais con cor re para os nossos 
ônus, é mis ter que ain da com sa cri fí cio ata que mos esse mal opon do-lhe
na ins tru ção pú bli ca o re mé dio mais efi caz.

O es ta do do Bra sil é se me lhan te ao do de ve dor em pe nha -
díssimo que é obri ga do a dis por de bens para sol ver seu dé bi to e fu gir à
ruína que o ame a ça.
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Se a isso não se re sol ve, nun ca mais co nser ta as suas fi nan ças. 
To dos os ga nhos se rão ab sor vi dos pela dí vi da e a dí vi da nem por isso
de i xa rá de cres cer.

Se, po rém, se re sol ve e pos sui ha bi li ta ções para tra ba lhar,
com cer te za den tro de pou co tem po tem con quis ta do nova e boa
po si ção.

Di ga-se, pois, aos ini mi gos do im pos to:
Ou que re is ou não que re is a pros pe ri da de do país.
Se não que re is de i xe mo-nos de re for mas. Cor ra tudo à reve lia.

Como o sel va gem de ba i xo da bor ras ca en tre gue mo-nos à sor te e de i te -
mo-nos a dor mir.

Se que re is é in dis pen sá vel que vos sub me ta is à ne ces si da de
da con tri bu i ção, ou do im pos to, bem como que fa ci li te is a sua
cobran ça. Nin guém co lhe sem se me ar, nem obra ne nhu ma se faz
nes te mun do sem sa cri fí cio. Pode nos cus tar al gu ma coisa o pa ga -
men to do im pos to, mas isso não é mo ti vo para vos re be lar des con tra
ele. Vede que não obs tan te ele ter por fim o bem ge ral, os seus bons
efe i tos so bre vós re fle ti rão. Por sua na tu re za o bem ge ral é tam bém
in di vi du al nes te sen ti do que o in diví duo, que vive numa so ci e da de
prós pe ra, tem suas ne ces si da des sa tis fe i tas sem ve xa me, e fa cil men te
pode fa zer for tu na.

Acon te ce às ve zes é ver da de que aque les que con tri bu em
para o bem ge ral mor rem an tes do seu apa re ci men to, o qual não pode
ser ime di a to. Mas o ho mem não vive só para si, vive tam bém e mu i to
mais para seus fi lhos, para sua fa mí lia, para sua pá tria. Fa le ça, pois,
mu i to em bo ra toda a ge ra ção, que vai car re gar com o peso dos sa cri fícios 
que se tor nam ne ces sá ri os. Como ela apro ve i tou o tra ba lho das gera ções
que lhe pre ce de ram, atrás dela virá ou tra que apro ve i te o fru to dos
seus es for ços que tem mes mo di re i to a es pe rar da sua ati vi da de a ex -
tin ção dos ma les que nos opri mem, e a pro cu ra dos bens que ten dem a 
fa ci li tar a vida fu tu ra.

É isso o que se cha ma he ran ça da hu ma ni da de, he ran ça que 
todos têm di re i to a par ti lhar e que é às ve zes pre fe rí vel à me lhor
suces são con sis ten te em di nhe i ro ou em ca sas. De nada vale uma
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gran de he ran ça no meio de uma so ci e da de ig no ran te, cor rom pi da e
atra sa da.7

IV

O le i tor per mi ti rá que eu fe che este Ca pí tu lo di ri gin do al gu -
mas pa la vras ao ven to.

Ve des, se nho res do po der, o que digo ao povo, e o que como
ho mem do povo ace i to e cre io que to dos ace i ta rão.

Acha is jus to este pen sar, não é as sim?
Mas não é igual men te jus to que o povo tam bém es pe re de

vós um pro ce di men to di ver so do que até hoje ten des tido? Não é já
tem po de dar-se ao país ou tra face e ou tros cos tu mes? Não pro me te is
de i xar as vos sas imo ra li da des, os vos sos des per dí ci os, a vos sa vida
cor rup ta e cor rup to ra?

Se não pro me te is eu vos ad vir to de uma co i sa: sa be is qual é?
É uma onda imen sa e te me ro sa que se le van ta, para es ma -

gar-vos, das ca ma das in fe ri o res da so ci e da de. É a re a ção do bem que já
se vai ma ni fes tan do no sen ti do in ver so da ação do mal!

O mal tem vin do de cima, de vós, para ba i xo, para o povo. A
re a ção do bem vai de ba i xo, do povo, para cima, para vós que sois os
seus al go zes.
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7 Encon tra-se no li vro de M. E. de La ve le ye o dis cur so de um re pre sen tan te da ilha
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ze mos. Não pou pe mos mais a des pe sa da es co la do que aque la que fa ze mos para
ga ran tir nos sas ca sas con tra os in cên di os. Adi ci o nai o que nos cus tam e há pou -
cos anos nos cus ta vam a jus ti ça e a po lí cia. Gas ta re mos me nos com esta ver ba se
gas tar mos mais com aque la. Qu an do uma sobe a ou tra ba i xa. Isto, só me pa re ce,
deve bas tar para vos de ci dir.”
E a pro pos ta pas sou por una ni mi da de.



É mais fá cil des cer do que su bir. Mas não vos fi e is nis so. A
onda su bi rá mais cedo do que pen sa is... E en tão ai de vós, no vos Ca ins!
Qu an do ela che gar às su mi da des, vós em vão pro cu ra re is um asi lo para
fu gir à jus ta in dig na ção do povo!

Se que re is cor ri gir-vos, se pro me te is cu i dar me lhor do bem
do povo, con fi ai que o povo há de aju dar-vos.

De sar mai uma par te da Ma ri nha e do Exér ci to, cor ta i pe las
do ta ções im pe ri a is, pe las apo sen ta do ri as, pe las pen sões, pe las aju das de
cus to, pe las ver bas se cre tas, pelo pa pel das se cre ta ri as, pelo or de na do do 
pes so al inú til das re par ti ções, pelo afor mo se a men to das ci da des, pe las
obras ma te ri a is que não fo rem in dis pen sá ve is, e se com isso não con se -
guirdes os mi lha res de con tos, que de ve is à ins tru ção pú bli ca, mu i to
pou co te re is de pe dir ao im pos to es co lar.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

DO PATRIMÔNIO DO ENSINO

uito se terá fe i to no dia em que o or ça men to da
ins tru ção pú bli ca su bir a 13.000 con tos de rs.

Entre tan to, isso não pas sa de uma ri dí cu la par ce la do que lhe
de ve mos. O le i tor viu que para che gar mos em cin co anos àque la ci fra
di vi di mos o pa ga men to em pe que nas pres ta ções, ou que a des pe sa anu al 
so freu cor tes que em me lho res tem pos não se ri am ad mi ti dos. De 17.761 
es co las que nos fal tam só 89 peço que se abram por ano; e de 3.792 que 
de ve mos re for mar ape nas 37 fi gu ram em cada or ça men to.

Se, po rém, não há meio de ilu dir-se aque la ne ces si da de, e é
cer to que a sua sa tis fa ção tem de ab sor ver gran de par te das nos sas ren -
das, pre ci so se faz que para esse fim cri e mos re cur sos in de pen den tes do 
co fre na ci o nal.

Assim nas pa la vras “do ta ção do en si no” com pre en de-se al gu ma
co i sa além do que o Esta do deve gas tar anu al men te com a ins tru ção pú bli ca.

Essa co i sa é o pa tri mô nio do en si no, me di da acon se lha da pela 
pre vi dên cia, e que até hoje não co nhe ce mos.

O fim, pois, do pa tri mô nio do en si no é ha bi li tar, por meio de
ren das pró pri as, cada es co la que se abre, para ocor rer a to das ou à ma i or 
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par te das suas des pe sas, e des se modo de i xar o Esta do apto para cum -
prir os mais de ve res que lhe as sis tem.

Nem só por es tas ra zões é gran de o al can ce do pa tri mô nio do 
en si no.

São enor mes as des pe sas do Esta do, e to dos sa bem que elas
tendem a cres cer. Por ou tro lado se hoje só pre ci sa mos de 22.651 escolas,
com o acrés ci mo que vai ten do a po pu la ção esse nú me ro mes mo den tro 
de al gum tem po será in su fi ci en te. Se, pois, cada es co la não ti ver uma
fonte de ren da pró pria, por mais que au men te a re ce i ta do Esta do, nunca
po de re mos fi car sa tis fe i tos com a ins tru ção da mo ci da de. To dos os fun -
dos que po der mos des pen der com essa ver ba se apli ca rão às es co las
exis ten tes, e ne nhu ma nova será cri a da.

II

Como se há de for mar o pa tri mô nio do en si no?
O pa tri mô nio do en si no pode ser a um tem po mó vel e imó vel.
O mó vel eu ti ra ria das se guin tes ver bas:
Pri me i ra – To das as mul tas pa gas em vir tu de das leis da instrução 

pú bli ca.
Se gun da – To dos os di plo mas de ca pa ci da de, to das as cer ti dões e

ates ta dos que se de rem pe las au las ou pe las se cre ta ri as da ins tru ção pú bli ca.
Ter ce i ra – To das as ins cri ções para con cur sos e to das as re nún -

ci as, so bras e des con tos que se ve ri fi ca rem nos or ça men tos da ins tru ção.
Qu ar ta – Tudo que a ca ri da de de po si tar nos co fres das escolas

pú bli cas.
De po is deve-se ter em vis ta que de um povo li be ral e ge ne ro so 

como este po dem-se es pe rar mu i tos le ga dos e do a ções em fa vor da ins -
tru ção.

O pon to é fa zer o Esta do com que ele se con ven ça já da ne -
ces si da de do seu con cur so, já da boa apli ca ção dos seus do na ti vos.

Estou cer to de que se uma lei au to ri zas se em cada mu ni cí pio
a cri a ção de um pa tri mô nio es co lar, e seus exe cu to res sa ís sem a pe dir
do a ções para esse fim, mu i to boas co lhe i tas se ha vi am de fa zer.
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Qu an to à par te imó vel, po de-se cons ti tu ir com ter ras, à ma ne i ra
do que se faz nos Esta dos Uni dos, se gun do re fe re M. Hip pe au.

Que se tem a di zer des te ex pe di en te?
Que é pe ri go so? Não vejo como. Afo ra das ou ven di das as

ter ras, o Esta do não pode re ce ar que es tran ge i ros se apos sem de las para 
pre ju di cá-lo ou em ba ra çá-lo na sua po lí ti ca. Pelo con trá rio, deve que rer
mes mo que elas se jam ocu pa das por es tran ge i ros. Só os es tran ge i ros
pode rão dar nova face à la vou ra do país.

Que é ilu só ria? Tam bém não vejo ra zão para que as sim
pense mos. A imi gra ção que se de se ja, e que o pró prio Esta do pro mo ve,
tem de obri gá-lo a dis por de ter ras. Se, pois, há de dar ou tras ter ras aos
imi gran tes dê-lhes aque las que po dem in te res sar à instrução pú bli ca,
man dan do que eles se en ten dam a res pe i to com as co mis sões dos lugares
em que qui se rem re si dir.

Dir-me-ão ain da que as ter ras pú bli cas con tri bu em mu i to
pou co para a re ce i ta do Esta do. Que por essa ver ba só 36 con tos de réis 
se es pe ram no exer cí cio de 1873 a 1874.

Aque le al ga ris mo fala mu i to alto, mas não faz de sa ni mar. Se
pou co ren dem as ter ras pú bli cas a ca u sa é a di fi cul da de da aqui si ção e o
ele va do pre ço que por elas se pre ten de. Além do que mu i to con cor re
uma ra zão es pe ci al. Não te mos pe que nas la vou ras. Os ho mens que po -
de ri am criá-las ou são es cra vos dos se nho res de gran des ter ras, ou vi -
vem qua se na con di ção de es cra vos.

Fa ci li te-se, pois, a ven da, em pre guem os agen tes do en si no
pú bli co a pre ci sa vi gi lân cia para que nin guém apro ve i te de gra ça as
suas ter ras, e não que i ram re pu tá-las pelo pre ço que va lem as dos
Esta dos Uni dos, que com cer te za elas da rão mu i to den tro de pou cos
anos.1
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go do para a ven da das ter ras.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Pri me i ro

A MULHER E A CIVILIZAÇÃO

   uero pro var a in fluên cia da mu lher na obra da ci vi li -
za ção.

Tese tão im por tan te, para me lhor ser com pre en di da, deve
assen tar numa base, que fi que ao al can ce de to dos.

Essa base, não po den do ser se não a con fis são dos ho mens, só 
a sua cons ciên cia nos pode for ne cer.

Assim, co me ce mos por in ter ro gar a cons ciên cia dos ho mens.
Mas como de les há que amam e não amam a mu lher, se jam aque les
ouvi dos em pri me i ro, es tes em se gun do lu gar.

II

Man ce bos, que ama is pela pri me i ra vez, dig nai-vos de res pon -
der à per gun ta que ides ou vir.

Qu an do o olhar de uma vir gem ilu mi na a vos sa vida de um
es plen dor des co nhe ci do;

Qu an do a ima gem que ama is per ma ne ce gra va da na vos sa
lembran ça como uma vi são ado rá vel e vós per gun ta is tre men do se tanta fe -
li ci da de não é ape nas um so nho que se vai es va e cer;
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Qu an do au sen te da vos sa ama da, a pen sar nela so zi nho, mur -
mu ra is en tre sus pi ros e lá gri mas: Oh! Eu se ria ca paz de mor rer por ela!;

Qu an do ao cabo de lon go e re ce o so es pe rar Deus se vos
revela num sor ri so, e o Céu se vos abre no êx ta se de um be i jo de amor;

Di zei: Que idéia fa ze is da mu lher? O que é para vós a mu lher?
Cre des que seja o brin co de um ins tan te, que se pode ar re -

mes sar ao lon ge e que brar? Cre des que seja uma for ma bela, mas sem
pen sa men to, sem amor e sem vida, fe i ta, como as es tá tu as gre gas, só
para de le i tar a vis ta?

Não, mil ve zes não! Vós di ze is:
A mu lher é a for ma su a ve e doce, em que se mos tram aos

des gra ça dos os bons gê ni os e os an jos con so la do res.
A mu lher é o ver bo da es pe ran ça tor na do vi sí vel a fim de nos

dar co ra gem para vi ver mos.
A mu lher é uma coisa se me lhan te à es ca da mís ti ca da vi são de 

Jacó, ou não sei que de so bre na tu ral e mis te ri o so que Deus co lo cou en -
tre o Céu e o ho mem para que o ho mem não mal di ga do Céu, e o Céu
ba i xe por ela à alma do ho mem.

A mu lher é mais do que isso ain da. É o pró prio Deus re ve lado
em toda a sua bon da de, rin do-se em toda a sua gra ça e be le za, fa lan do
aos co ra ções em todo o seu amor.

A mu lher, por tan to, é tão ne ces sá ria como Deus. Como se
não exis tis se Deus, o mun do se ria um edi fí cio sem apo io, se não exis tisse a
mu lher o co ra ção do ho mem se ria um tor men to sem con for to.

III

Ago ra vós que não ama is a mu lher.
Des pre za is a mu lher, não é as sim?
Mas por que in cor reu ela no vos so des pre zo?
Por que...
Então he si ta is?
É que as vos sas ra zões são ca lu ni o sas. Se me per mi tis, pou po

o es cân da lo do vos so dis cur so. Vós des pre za is a mu lher, por que não pode is
sentir e com pre en der o bem, o que ela tem por mis são ins pi rar e pra ti car.
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Uma pro va?
Não ama is a mu lher, mas ides vos ajo e lhar aos pés da bar re gã?
Será por ven tu ra amor o sen ti men to que vos pren de à bar re gã?
Não! Deus só a mu lher fez para amar mos, só no amor da

mulher pôs a san ção de que o pen sa men to do ho mem ne ces si ta. A barregã 
será ca paz de tudo, até de ca var a vos sa ru í na, mas não de vos ins pi rar
amor. O sen ti men to que a ela vos con duz é o de lí rio da vo lú pia ou a
fasci na ção da sen su a li da de.

Que di ze is a isto?
Não, não fa le is, ho mens sem amor. Se não ten des amor, não

po de is fa lar a ver da de, fal ta-vos a me lhor par te do vos so ser. O amor é a 
pe dra de to que das idéi as. Como só no amor re si de a bon da de e a vida,
vós sois sem bon da de e sem vida. Ve ge ta is no vos so ódio como as plantas
no ci vas no seu ve ne no.

IV

Ami go le i tor, será o que fica dito a ver da de que sa be is e sentis?
Sim! Pros si ga mos, pois. Mas an tes pa gue mos um tri bu to jus tís si mo.

Nós, que ama mos a mu lher, que vi ve mos com ela, para ela e
por ela, lou ve mos o po der que no-la deu e agra de ça mos a ela a du pla
vida que lhe de ve mos.

Sim: a mu lher é nos sa mãe duas ve zes. Com o nas ci men to
dá-nos ela a pri me i ra vida, com o amor, a se gun da. E esta ain da é me -
lhor que aque la. Não se de via cha mar di vi na a pri me i ra para se po der
dar esse qua li fi ca ti vo à se gun da.

Arca de mis té ri os! So fres tan to por que não te com pre en dem.
Tu não tens for ças e go ver nas, não fa las e ins pi ras, não ar gu men tas e
per su a des! Tu fe li ci tas in qui e tan do, cu ras fe rin do, sal vas fa zen do padecer!
Tu cho ras para ven cer, so fres para cas ti gar, apa i xo nas para con ter!
Aque le que ca ti vas as pi ra o teu ca ri nho como o se den to vi a jan te as pi ra o 
re fri gé rio de uma fon te. Ele pa de ce, mas aben çoa-te, cho ra, mas vê o
céu atra vés das lá gri mas!

Não obs tan te, es pe ra, dia virá em que to dos os ho mens te
pro cla ma rão o eter no íris de paz e de bo nan ça, e cada um per gun ta rá
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con si go mes mo “Alfa e Ôme ga dos des ti nos do ho mem, como se pode
de i xar de amar-te? Como se pode vi ver sem pen sar em ti? Como pode
ha ver quem ator men te teu co ra ção e pro cu re tor nar-te des gra ça da?”

V

Vê-se que o ho mem e a mu lher são cri a tu ras in com ple tas, que 
re pre sen tam a me ta de uma da ou tra, e que por isso têm de pro cu rar na
união o seu na tu ral com ple men to.

Daí o ter a na tu re za pos to no ho mem a ra zão e a for ça que fal -
tam na mu lher, e na mu lher, a sen si bi li da de e o amor que fal tam no ho mem.

Mas de to dos os prin cí pi os uni ti vos ne nhum é tão po de ro so
como o amor. O amor é para o mun do mo ral o que a for ça cen trí pe ta é
para o mun do fí si co: lei de gra vi ta ção.

Assim, as sen te mos este re sul ta do – Como é pelo amor que a
vida hu ma na se faz una, pelo amor é que as as so ci a ções se cons ti tu em
na uni da de.

VI

O ho mem sem pre foi o ho mem, e a mu lher, a mu lher. Qu e ro
di zer: ho mem e mu lher sem pre ti ve ram a mes ma na tu re za.

Mas o ho mem nem sem pre tem fa la do esta lin gua gem.
Per de ria com isso o gê ne ro hu ma no? Vou pro var que per deu

mu i to; que ele se apro xi ma ou se afas ta da ci vi li za ção se gun do é ma i or
ou me nor a im por tân cia da mu lher.

VII

“Com pa nhe i ra do ho mem, sua igual e sua ami ga, vi ven do por
ele e para ele, as so ci a da à sua fe li ci da de, aos seus pra ze res, ao seu po der,
tal foi a sor te da pri me i ra mu lher, tal foi o lu gar que o Cri a dor lhe as si nou 
jun to ao seu es po so, tais as re la ções que exis ti am en tre os dois se xos.

“Essas re la ções fa zi am um ser dos dois se res, e não lhes per -
mi ti am dois pen sa men tos se não para te rem uma só von ta de, ou al gu mas 
ve zes duas von ta des para de las fa ze rem mú tu os sa cri fí ci os.
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“Com efe i to, essa doce in ti mi da de, essa ter na união das al mas 
não po dia exis tir se não numa ba lan ça igual de di re i tos e po de res.

“Assim como no uni ver so tudo está em har mo nia, tudo se
cor res pon de, se en ten de e se une sem que ne nhu ma das par tes pa re ça
man dar às ou tras, tam bém os dois pri me i ros se res, para quem tan tas
ma ra vi lhas pa re ci am cri a das, vi vi am, ama vam-se, go za vam bens ine fá ve is,
ado ra vam jun tos o seu Cri a dor, sem que a um de les ocor res se a idéia de
exer cer so bre o ou tro o me nor do mí nio.

“Po de-se ain da ad mi rar a sa be do ria dos eter nos de cre tos na
jus ta dis tri bu i ção de dons en tre o ho mem e a mu lher.

“Enquan to ino cen tes ti ve ram a mes ma fa cul da de para desfru tar
a ven tu ra. De po is que a sua re be lião os in fe li ci tou, acha ram em si o mesmo 
poder para lu tar con tra a des gra ça. Um ti nha a ener gia e a co ra gem;
outro, uma pa ciên cia que pa re cia que rer fa ti gar o in for tú nio que lhe aca -
bru nha va a alma.

“Enfim o pri me i ro cri me foi co me ti do, e, se gun do a es cri tu ra, 
Deus dis se à mu lher: Se re is com pa nhe i ra do ho mem; pas sa re is a de pen -
der tan to da von ta de como dos ca pri chos dele. Ele exer ce rá so bre vós
não só a su pe ri o ri da de pró pria do seu sexo mas tam bém um cons tan te
do mí nio.”

VIII

Di vi no ou não o que nes ta nar ra ti va se dá como tal, duas co i -
sas en tre tan to aí são ver da de i ras.

Uma é o que diz res pe i to ao amor dos nos sos pri me i ros pais.
Dois en tes que Deus fi ze ra para ti pos da es pé cie, en chen do-os de gra ças 
e qua li da des amá ve is, e que so zi nhos se en con tra ram num lu gar que tanto
fa la va aos co ra ções, não po di am de i xar de amar-se ter na men te nem de
vi ver sob a in fluên cia do seu mú tuo amor.

Ou tra é que de po is da pre co ni za da fe li ci da de do Éden, a mulher 
caiu na mais ig no mi ni o sa es cra vi dão.

É as sim que a his tó ria con ta os su ces sos des se cri me se cu lar:
Expul sa do Éden a es pé cie hu ma na só en con trou abri go no

seio das flo res tas.
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Como, po rém, po dia per pe tu ar-se a in fluên cia do amor en tre
os se xos se ela não se ra di cou nem na tra di ção nem no exem plo? Se só
o prime i ro ca sal a co nhe ceu, e se a flo res ta não fa la va a mes ma lin guagem
do Éden?

O ho mem sen tia os ím pe tos do ape ti te car nal, e a mu lher
conhe cia que não fora fe i ta para vi ver so zi nha.

Mas o que po dia pro mo ver a sua re u nião? Nada ab so lu ta men te.
O ho mem era um ani mal ig no ran te e bra vio, que só se acha va 

in com ple to pelo lado fí si co, e que por fim des co briu no ví cio o re mé dio 
desse mal. A mu lher um ente so fre dor, que ama va o des co nhe ci do e tinha
medo do co nhe ci do, ou que só no ide al pu nha a sua es pe ran ça e o seu
con for to.

Eles, pois, se viam de lon ge e quan do o aca so os re u nia uma
jus ta pre ven ção da mu lher os se pa ra va.

Assim, não fa lan do de Eva, a mu lher teve por pri me i ro marido 
um sel va gem, que com cer te za a vi o len tou para fruí-la e opri miu para
su je i tá-la.

Admi ra-se o le i tor dis so?
Ain da hoje o ani mal de fi gu ra hu ma na, que ha bi ta a Po li né sia, 

não tem ou tro có di go para os seus es pon sa is, nem ou tro sa cra men to
para o seu ma tri mô nio.

Ele es pe ra de em bos ca da que por jun to de si pas se uma mu lher.
Se pas sa, ati ra-se so bre ela, como os ro ma nos so bre as sa bi nas, e mais
selva gem que es tes co roa com o ime di a to aban do no a obra da sua in fâ mia.

Com o an dar dos tem pos o ho mem viu que não ti nha es cu sa
aque le pro ce di men to, e tor nou-se me nos bru tal nas suas afe i ções.

Pas tor e pa tri ar ca, no belo tem po da Bí blia, na ida de de ouro
da vir tu de, o ho mem com pra va a com pa nhe i ra do seu sono.

Este fato tam bém ain da hoje se dá, mas não pre ci so di zer em
que país.

“Mi nha fi lha vale tan tas ca bras, tan tas reses, tan tos car ne i ros” 
– Ei-los aqui, di zia o pre ten den te, e o mer ca do fi ca va con clu í do.

O aman te, fe i ta a com pra, le va va para a sua ten da o ob je to
adqui ri do, mas ocul to a to dos os olhos ou cu i da do sa men te co ber to desde
os pés até à ca be ça.
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Entre tan to nem o zelo do trans por te nem o ca rá ter pa cí fi co
da união dava à mu lher o di re i to de es pe rar boa vida con ju gal. Na ten da
que de via re ce bê-los a es pe ra vam mu i tas com pa nhe i ras de sor te; e to das 
elas cons ti tu íam o pri me i ro re ba nho, ou o re ba nho por as sim di zer de
luxo do ma ri do!

Re du zi do a este es ta do a mu lher não pas sa va de uma bes ta de 
re pro du ção, que só ti nha, so bre a de car ga, a su pe ri o ri da de de um pra -
zer so bre um ser vi ço.

Assim pas si va em to dos os sen ti dos, car ne mor ta e flu tu an te
aos ca pri chos do se nhor – ma ri do, ir mão ou pai –, a mu lher nas cia, cres -
cia, vi via e mor ria sem co nhe cer sua alma um só ins tan te, sem ter na
vida uma só von ta de.

Há uma coisa que bem mos tra o des pre zo em que o mun do
an ti go ti nha à mu lher. É o ca te cis mo que lhe deu um dos ma i o res ho -
mens da Índia. Ele diz: 

“Escu ta-me com aten ção, ó! gran de rei de Li li pa, e eu te mos tra -
rei o que é uma mu lher vir tu o sa e aman te do seu ma ri do e do seu de ver.”

“Para a mu lher só um Deus exis te: é seu ma ri do.”
“Ela pra ti ca a san ti da de e a vir tu de mos tran do-lhe em tudo

uma per fe i ta obe diên cia.”
“Seja o ma ri do le pro so, dis for me, sur do, mudo, cego, jo ga dor, 

de vas so, bê ba do, in fa me, pre gui ço so, per pe tu a men te va ga bun do nos
pra ze res do cor po e nos cos tu mes, a mu lher per su a di da de que ele é seu
se nhor e seu Deus deve sem pre lhe ter afe i ção, e lhe ofe re cer sua vida
em sa cri fí cio.”

“Ela deve ale grar-se quan do ele rir-se, afli gir-se quan do ele es ti -
ver tris te, cho rar quan do ele cho rar, res pon der quan do ele a in ter ro gar.”

“A mu lher só al mo ça rá ou jan ta rá de po is que o ma ri do ti ver
al mo ça do ou jan ta do.”

“Ela não se es que ce rá de var rer a casa to dos os dias, nem de
per fu má-la e de sin fe tá-la com es ter co de vaca.”

“Na pre sen ça do ma ri do a mu lher deve ter sem pre os olhos
fi tos nele a fim de aten der às suas or dens ou acu dir ao seu cha ma do.”

“Se ele can tar, que bata pal mas, se dan çar, que pas me de ad -
mi ra ção.”
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“Se ele se en co le ri zar a pon to de ame a çá-la, in ju riá-la ou castigá-la 
in jus ta men te, que cur ve a ca be ça e lhe peça per dão, pe gan do-lhe am bas
as mãos e be i jan do-as com do çu ra.”

É ad mi rá vel este dog ma in di a no. Mais ad mi rá vel, po rém, se ria 
se o au tor lhe acres cen tas se uma coisa que lhe fal ta, e que to da via era de 
uso na Índia.

A fim de com ple tar a obe diên cia que o ma ri do po dia exi gir da 
mu lher, ele a le va va con si go para o tú mu lo. Não só a mu lher de via
rir-se, mas tam bém mor rer com ele!

Não pa ram aqui os hor ro res da es cra vi dão da mu lher.
A bar bá rie dos pri me i ros po vos ne ga va à mu lher o di re i to de

an dar li vre men te à luz do sol.
Fez mais ain da. Não pa re cen do bas tan te tra zê-la re clu sa sob a 

guar da de eu nu cos e a se gu ran ça de tri plos fer ro lhos, pro i biu-lhe
expres sa men te mos trar a di vi na pro pri e da de da be le za, lan çan do para
isso um gros so véu so bre o seu ros to!

Por quê? – Por que esse sor ri so da gra ça que Deus em pes soa
pôs na fron te da mu lher, como o seu mais fúlgi do raio, era para o le gis -
la dor um pe ri go pú bli co. O le gis la dor fez com a be le za o que a ló gi ca
au to ri tá ria de via mais tar de fa zer com a idéia. Como o pen sa men to de -
po is pa re ceu uma pro vo ca ção ao exa me, a be le za da mu lher pa re cia uma 
pro vo ca ção ao de se jo.

Hou ve en tre tan to dois po vos que, não que ren do su pri mir a
liber da de pelo ha rém, pre ten de ram sim ple men te re gu lá-la. Um foi o do
Egi to, ou tro o da Chi na.

Ambos re sol ve ram o pro ble ma ad mi ra vel men te. Nes te pon to
a ciên cia an ti ga nada tem de in ve jar a mo der na. A li ber da de bem-en ten di da 
ou li mi ta da, que nada se pa re ce com a ver da de i ra li ber da de, an tes tem to -
das as van ta gens da ser vi dão, já na que les tem pos era le gis la da e pra ti ca -
da! Vede como.

Pelo ar ti go pri me i ro de uma lei do Egi to não po di am os sa pa -
te i ros, sob pena de pri são, fa zer sa pa tos para as mu lhe res, fos sem eles os 
mais sim ples do mun do. Pelo ar ti go se gun do da mes ma lei não que ria o
le gis la dor que as mu lhe res sa ís sem des cal ças! Cum pri da esta con di ção
elas eram com ple ta men te li vres; po di am an dar por onde qui ses sem!
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A Chi na se hou ve ain da me lhor que o Egi to. Ela de i xou de
par te o sa pa te i ro e de cla rou sim ples men te que a ma i or per fe i ção da mu -
lher con sis tia em ter os pés de ma si a da men te pe que nos.

A mu lher da Chi na acre di tou de tal for ma nes te aper fe i ço a -
men to da sua na tu re za que ain da hoje não há quem a con ven ça do
con trá rio. Cus te-lhe mu i to em bo ra guar dar o equi lí brio e sus ten tar-se
nos seus pe zi nhos de bo ne ca, que é o mes mo que apo i ar-se em cha gas
vi vas, ela está con ten te com isso. Sua sor te é ir do le i to para a mesa e da
mesa para o tear ou para o le i to! Pri si o ne i ra pela moda a mu lher chi ne sa
é no seu gê ne ro a mais su bli me con cep ção da es pé cie hu ma na. O ho mem
de i xa-lhe a gló ria de fa zer ela pró pia o que con vém à sua es cra vi dão!

A Gré cia fez da mu lher o ide al da po e sia e das ar tes, ou pe -
diu-lhe a ins pi ra ção dos seus po e tas e dos ar tis tas.

Não obs tan te esta cor te sia, a fi lo so fia gre ga afir mou gra ve -
men te que sua alma era de se gun da or dem.

Foi adi an te. Par ti ndo do prin cí pio de que a mu lher é per ver sa, 
não pôs dú vi da em es cra vi zá-la; pri vou-a da von ta de e de toda es pé cie
de ins tru ção.

Não nos ad mi re mos, po rém, de que para os gre gos toda mulher 
fos se He le na. O opres sor nun ca se es que ce de ca lu ni ar a sua ví ti ma. É
esse o meio de se jus ti fi car e man ter a opres são.

Assim ex co mun ga da do pen sa men to a mu lher pro cu rou com -
pen sa ção na sen su a li da de. Ela con tra iu to dos os ví ci os dos es cra vos. O
ma ri do tra zia con si go a cha ve do ce le i ro e da ade ga. A mu lher es va zi a va
as ta ças a fur to; e isso fa zia que ele à no i te abra çan do-a de vol ta da pra ça 
pú bli ca che i ras se-lhe o há li to para ver se ela ti nha be bi do!

O ro ma no não che gou a pôr a alma da mu lher na ba lan ça da
sua di a lé ti ca. Em cons ciên cia, pois, lhe era im pos sí vel di zer que alma da
mu lher pe sa va me nos que a do ho mem. Mas pra ti ca va cons tan te men te e 
sem o sa ber a dou tri na da fi lo so fia gre ga.

Ele ti nha a mu lher em ri go ro sa e per pé tua tu te la. A tu te la era
a mu ra lha nup ci al que ha via subs ti tu í do a re clu são do ha rém.

A roca era a seus olhos a su pre ma vir tu de da mu lher. Qu an do 
a ma tro na fi a va de sol a sol, ele di zia que ela ti nha dado uma ad mi rá vel
pro va da sua in te li gên cia e dos seus bons cos tu mes.
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Enfim o ma ri do po dia re pu di ar a mu lher à von ta de, cha má-la
a si de novo, jul gá-la em fa mí lia, ma tá-la, etc.

É ver da de que ele nem sem pre usa va do jus vitae et ne cis, mas
era, por ex tre ma bon da de, para cas ti gá-la ru de men te por si ou por seus
ser vos.

Até o in fa me di re i to de em pres tar a mu lher a ou trem, a lei e a 
mo ral re co nhe ci am no ho mem. Ca tão de Úti ca em pres tou sua mu lher a
Hor tên cio, e ela, mor to este, vol tou com a ri que za e os fi lhos do
emprés ti mo ao po der de seu ma ri do!

IX

Nu li fi ca da a mu lher por este modo, a hu ma ni da de, em vez de
ser una, apre sen ta va duas par tes dis tin tas e opos tas. De um lado es ta va
o ho mem, mons tro de or gu lho e de va i da de, que só no po der pu nha os
seus sen ti dos. De ou tro a mu lher, po bre cri an ça aban do na da, cuja vida
cor ria de sper ce bi da e inú til como a das flo res sil ves tres.

Ora, em tais con di ções nin guém per gun te o que po dia ser a
civi li za ção.

A ci vi li za ção é o com ple to aper fe i ço a men to da ra zão e das
fa cul da des mo ra is da es pé cie hu ma na.

Mas a na tu re za pôs a ra zão no ho mem e o amor na mu lher.
Daí vem que a ci vi li za ção pede ao ho mem o con cur so da

razão, à mu lher, o do amor.
Se por tan to lhe fal ta va um de sses con cur sos, o seu de sen vol -

vi men to não po dia de i xar de ser de fe i tu o so e in com ple to ou igual ao da
plan ta que nas ce em ter ra pri va da de uma par te da sua se i va pro du to ra.

Nada va lia en tão o sa ber dos ho mens? Per gun ta rá o le i tor
duvi do so.

É cer to que a ci vi li za ção mu i to deve ao sa ber dos ho mens.
Não há, po rém, ne gar que os seus ma i o res pas sos são con ta dos pe los
pro gres sos da edu ca ção, que é arte de nos fa zer bons.

Assim, como a edu ca ção é obra do amor, e o amor só re si de
na mu lher, po dia o ho mem, da das cer tas cir cuns tân ci as, re a li zar mu i tos
pro gres sos, mas não vi ver em com ple ta ci vi li za ção. Po dia por exem plo
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ser fi ló so fo, ora dor, ar tis ta ou po lí ti co, e nun ca pas sar de um bri lhan te
meio la pi da do. Per pe tu a men te rude, so li tá rio, gros se i ro, des co nhe ce ria o 
sorri so do amor, que se cha ma a gra ça, e sua vida toda ego ís ti ca não
te ria en can to nem bon da de al gu ma. É só a mu lher que ao re dor dele
sus pen de as flo res da vida, como é só a en re di ça da flo res ta que de co ra
o tron co do car va lho, com as suas per fu mo sas gri nal das!

X

Mas tão de gra dan te es ta do não po dia ser ace i to por to dos os
ho mens, nem para ser con de na do pre ci sa va che gar aos nos sos dias.

Den tre os pró pri os pa tri ar cas uma voz se er gueu, que eco ou
no es pa ço e no tem po, e cons ti tu iu uma ver da de i ra pro fe cia da re a bi li ta -
ção da mu lher.

Essa voz, sabe-se, foi a de Sa lo mão, o ho mem que go zou to dos
os pra ze res, ex pe ri men tou to das as gran de zas e son dou to das as sa be do ri as.

Salo mão, de po is de ter es cri to so bre a va i da de das co i sas
huma nas, con so lou-se fa zen do e can tan do o cân ti co do amor, e sim bo li -
zan do em sua mãe, co ro a da ao seu lado, o im pé rio, que a mu lher ti nha
de exer cer no mun do.

Esse cân ti co quer di zer “O mun do não pode re nas cer se não do
prin cí pio que o cri ou, isto é, do amor que é o úni co prin cí pio cri a dor”.

Se Sa lo mão, fa lan do dos ope rá ri os, não dis ses se: “Mas não
en tra rão nas as sem bléi as, não se as sen ta rão nas ca de i ras dos ju í zes, não
te rão a in te li gên cia das leis, não for mu la rão ins tru ções so bre as re gras
da vida, nem acha rão o es cla re ci men to das pa rá bo las”, te ria sido o pro -
fe ta das duas ma i o res re a bi li ta ções que o mun do mo der no de se ja – a da
mu lher e a do ope rá rio.

Cor re ram, po rém, os tem pos, e um ho mem so bre na tu ral, um
homem di vi no, veio con fir mar à mu lher o que Sa lo mão lhe ha via predito.

Essa con fir ma ção se acha no Evan ge lho, que quer di zer “boa
nova”, e en tra de tal sor te em seu fim que o mis té rio evan gé li co prin cipia
por uma sig ni fi ca ti va sa u da ção.

Um anjo pa i ra em fren te de uma vir gem, e lhe diz:
“Sal ve, Ma ria, che ia de gra ça! O Se nhor é con vos co.”
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“Exul tai, don ze la, por que ides ser mãe e mãe de Deus!”
O que quer di zer:
A vir gem não será mais des pre za da, e a mu lher não será mais

ser va do ho mem. Por que todo fi lho obe de ce à sua mãe, a mu lher vai ser 
mãe de Deus, e Deus quer que ela seja a ra i nha do mun do!

XI

Vê-se que Sa lo mão pro fe ti zou e Cris to le van tou o aná te ma
que pe sa va so bre a mu lher.

Assim te mos:
Antes de Cris to a nu li da de da mu lher, di rei mes mo a sua au -

sên cia. Aqui, ali, al gu mas li son jas às suas qua li da des ex te ri o res. Em
nenhuma par te a cul tu ra des sas fa cul da des es sen ci al men te fe mi ni nas
que só de sa bro cham no mis té rio da fa mí lia como a vi o le ta no si lên cio
da noite. De tem pos em tem pos a exal ta ção des sas fri as e an ti pá ti cas
virtudes, que se cha mam ro ma nas. Fre qüen te men te a des ses ví ci os si -
mu la dos ou co lo ri dos de gra ça cor rup ta, que tan to se ce le bram nas cor -
tesãs, e de que a Gré cia ti nha os ti pos mais se du to res.

De po is de Cris to, ou tras ne ces si da des, ou tras idéi as, ou tros
prin cí pi os. A mu lher vi via sem in fluên cia e dig ni da de: Cris to co me çou
por as so ciá-la ao seu mar tí rio. Ne ga va-se-lhe a alma: Cris to res ti tu iu-lha. 
Ela es ta va ex clu í da da mesa dos ban que tes; Cris to cha mou-a para sua
mesa. Jul ga vam-na sem tí tu lo à gló ria. Cris to abriu-lhe as por tas da Igre ja,
apli cou-lhe o be ne fí cio do san gue que ia der ra mar no Cal vá rio, la vou-a
na mes ma água re ge ne ra do ra que o ho mem, deu-lhe por coroa a au réo la 
da vir tu de!

Enca mi nha dos os es pí ri tos para a re ge ne ra ção, a mu lher sentiu
em si o gér men da imor ta li da de, e o ho mem, des pren den do-se do seu
or gu lho, vol tou-se para ela, como para sua igual, e sua com pa nhe i ra na
pere gri na ção da vida, e lhe pe diu ou tra co i sa que a obe diên cia e o bri lho 
dos dons físi cos. Pe diu-lhe a bon da de que gera o amor, a de di ca ção que
gera a ter nu ra, o apo io que gera a união pro mo vi da por uma só cren ça.

Então o ma tri mô nio, já cri a do pela lei ju da i ca, to mou pro -
porções mais per fe i tas e mais san tas, e a mu lher, como es po sa e como
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mãe, pas sou a exer cer na fa mí lia e, por tan to, na hu ma ni da de, uma ação
duas ve zes ben di ta.

Daí para cá mu i to se tem fe i to para ser com ple ta a sua eman -
ci pa ção e tor nar-se cada vez mais be né fi ca a sua in fluên cia.

Se en tre tan to ain da há nes se sen ti do mu i to a de se jar, é que
não se rom pe fa cil men te com um pas sa do de seis mil anos. O pro gres so 
nas ce da ex pe riên cia, e por fra que za nos sa as idéi as mais sim ples são,
como bem diz La pla ce, as que mais cus ta mos a com pre en der. Só o erro
pega de pres sa, por que é re la ti vo. A ver da de, coisa ab so lu ta, nem to dos
os es pí ri tos com pre en dem, e se com pre en dem pou cos se lhe sub me tem
sem di fi cul da des e re sis tên ci as.

Mas não de sa ni me mos com isso. O caso nada tem de es tra -
nho, e o mun do in te i ro tra ba lha para se con for mar com a na tu re za.

To dos os po vos, pois, hão de che gar, con du zi dos pela mu lher
à ul ti ma fase do seu aper fe i ço a men to mo ral.

Em que dia, não se pode di zer. Uns es tão mais atra sa dos que
os ou tros, e nem to dos po dem an dar pari pas su. Tal como o Bra sil, que
ago ra nas ceu, não po de rá che gar com os que lhe pre ce de ram na jor na da.

No meio de tudo, po rém, uma co i sa se pode fa zer. É apli car a 
este de si de ra to o que Cris to dis se a quem lhe per gun tou quan do o seu
re i no se es ta be le ce ria no mun do.

“Qu an do dois fi ze rem um, quan do o que está den tro es ti ver
por fora, ou quan do o ho mem e a mu lher, in se pa ra vel men te uni dos, não 
fo rem mais ho mem nem mu lher.”

E na ver da de tudo in duz a crer que as sim será.
Uni das as duas me ta des do gê ne ro hu ma no, o amor pas sa rá

do co ra ção para as ações e das ações para os cos tu mes. Qu an do hou ver
amor nos cos tu mes ha ve rá igual da de. E quan do hou ver igual da de a
mulher há de re as su mir o lu gar que a usur pa ção do ho mem lhe ti rou.
Então se abra ça rão o ho mem cris tão e a mu lher re ge ne ra da, a fe li cid ade
eter na nas ce rá des se abra ço, e esse abra ço e essa fe li ci da de cons ti tu i rão
as gran des núp ci as que Sa lo mão ce le brou no seu mag ní fi co epi ta lâ mio.
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Ca pí tu lo Se gun do

ALGUMAS INFLUÊNCIAS DA MULHER

 John Le mo i ne es cre veu a pro pó si to d’A Ca ba -
na do Pai To más al gu mas li nhas, cuja trans cri ção é o me lhor prin cí pio que 
eu pos so achar para este ca pí tu lo.

“Eis aí um li vro”, dis se ele, “que em al gu mas cen te nas de pá -
gi nas contém to dos os ele men tos de uma re vo lu ção. Esse li vro, che io de
pranto e fogo vi a ja atu al men te em tor no do mun do: mul ti pli ca do por
cen te nas de mi lha res per cor re os dois he mis fé ri os ar ran can do lá gri mas a 
todos os olhos que o lêem, sen si bi li zan do to dos os co ra ções que o enten -
dem, fazen do tre mer to das as mãos que o pe gam. É  tal vez o gol pe
mais pro fun do que se tem des fe cha do nes sa ím pia ins ti tu i ção que se cha ma 
es cra vidão; e esse gol pe foi des fe cha do pela mão de uma mu lher!

“As mu lhe res são te mí ve is re vo lu ci o ná ri as: o pon to é elas
que re rem. Só elas sa bem achar o ca mi nho dos co ra ções e o se gre do dos
afe tos. Nun ca ou vis tes fa lar des ses en tes es pe ci al men te do ta dos que
com uma sim ples va ri nha de con dão des co brem olhos-d’água sob a ter ra?
As mu lhe res têm essa es pé cie de adi vi nha ção mag né ti ca. Elas sa bem
onde a ori gens se ocul tam, e têm a va ri nha má gi ca, que abre o mis té rio
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re ser va tó rio das lá gri mas. É isso o que tor na ir re sis tí vel a pro pa gan da
que as tem por ins tru men to.

“Nas ca de i ras ma gis tra is, na tri bu na, nos li vros, nos jor na is,
em to dos os pa í ses, em to das as lín guas, vo zes elo qüen tes hão de nun ciado
o cri me da es cra vi dão; mas no meio des se con cer to uni ver sal uma nota
aguda e pe ne tran te atra ves sa o ar como uma fle cha, e faz es tre me cer todas
as cor das sen sí ve is da hu ma ni da de: é o gri to da mu lher e da mãe, o gri to 
das en tra nhas que do mi na as vo zes mais po de ro sas e mais al tas. Esse
pe que no li vro que to dos têm di an te de si fará mais pela eman ci pa ção
dos ne gros do que têm fe i to to dos os dis cur sos, to dos os ser mões, todos
os tra ta dos e to dos os cru ze i ros. Por quê? Sim ples men te por que ele faz
cho rar. Ele fala tan to aos ou vi dos como aos co ra ções.

“As má xi mas fi lo só fi cas não to cam se não o pe que no nú me ro
dos es pí ri tos le tra dos e cul tos; mas a pin tu ra e o dra ma atu am so bre as
mas sas, so bre todo o mun do. Ora, esse li vro é uma sé rie de qua dros vi vos,
ou de qua dros de már ti res, que se le van tam um após ou tro, mos tran do
suas ca de i as, seu san gue, suas fe ri das, e pe din do jus ti ça em nome da
huma ni da de e do Deus que so freu e mor reu por eles, como por nós.
Nada pode igua lar o efe i to des sa ar den te de mons tra ção, onde a cada
pas so se res pi ra o so pro sa gra do da Bí blia.

“O que não pu de ram fa zer os ma i o res fi ló so fos aca ba de fa -
zer uma cris tã. Ela ele vou os es cra vos à ca te go ria de se res hu ma nos,
pro vou que eles ti nham al mas, deu-lhes a mes ma lin gua gem, os mes mos 
sen ti men tos que seus se nho res pos su em, mos trou em suma que as sim
como nas ca sas dos bran cos nas cho ças dos ne gros há pais, mães, ma ri -
dos, mu lhe res e fi lhos.”

II

O que se diz da es cra vi dão po de-se di zer de tudo mais. Quando
Jac kal di zia “cher chez la fem me” não enun ci a va um prin cí pio só apli cá vel
ao cri me, mas a to dos os atos do ho mem.

Qu e re is al guns exem plos da in fluên cia da mu lher? Aten dei.
Ela vive lon ge dos tro nos, dos go ver nos e dos exér ci tos, mas

não obs tan te do mi na os mo nar cas e os mi nis tros e es ti mu la o ar dor dos
guer re i ros.
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Nós a ex clu í mos do tem plo de Tê mis, mas por me i os que ela
só co nhe ce aí mes mo faz sen tir o seu po der.

O duro e avaro agi o ta es con de para to dos os seus te sou ros,
mas tem sem pre uma mu lher, a quem os aban do na e de i xa dis si par.

A mu lher não é in cum bi da de ne gó cio al gum, mas fi gu ra em
to dos os ne gó ci os.

Não dis põe de dis tin ções nem de em pre gos, mas dis tri bui as
dis tin ções e os em pre gos que quer.

Não tem clas se, mas re gu la to das as clas ses.
Não exer ce fun ções pú bli cas, mas é mola das so ci e da des;

move tudo a seu gos to, e to dos lhe ren dem ho me na gem. Pa re ça ela es tra -
nha ao que se pas sa, seja em mu i tas oca siões im pos sí vel re co nhe cer o
ves tí gio da sua in fluên cia, nem por isso po de re mos ne gar que ela se
acha em toda a par te, como em toda a par te se acha o ar que res piramos.

É por isso que diz Rous se au: “O im pé rio das mu lhe res não
exis te por que os ho mens o que i ram, mas por que o quer a na tu re za. Infe liz
da ida de em que esse im pé rio se per de, ou em que ele não in flui na con -
du ta do ho mem.”

É por isso ain da que, não obs tan te o mun do an ti go des pre zar 
a mu lher, ela in ter vi nha al gu mas ve zes nos atos mais im por tan tes da sua 
exis tên cia.

E para não ci tar mu i tos exem plos ape nas men ci o na rei os
se guin tes:

Na Gré cia os guer re i ros re ce bi am os es cu dos de suas mães ou
mu lhe res, e guar da vam re li gi o sa men te na me mó ria as pa la vras que elas ao
co lo cá-los no cor po lhes di ri gi am: “Vol tai com ele, ou fi cai com ele.”

Em Roma as fa ça nhas dos ge ne ra is tri un fan tes eram vi to ri a -
das pela gra ta voz das mu lhe res. Nas gran des ca la mi da des suas lá gri mas
eram con si de ra das obla tas aos de u ses. Em to dos os ca sos seus vo tos e
ju ra men tos eram tão con sa gra dos como o mais sa gra do voto ou ju ra -
men to dos ho mens.

Fo ram elas que de ram ca u sa às ma i o res re vo lu ções da Re -
pú bli ca. Por uma mu lher Roma ad qui riu a li ber da de. Por ou tra os
ple be us ad qui ri ram o Con su la do. Por ou tra aca bou-se a ti ra nia dos
decên vi ros.
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III

A in fluên cia da mu lher não se faz sen tir só pelo modo que
fica dito.

Qu a se to dos os há bi tos e ações do ho mem são in fluên ci as da
mu lher.

No tem po em que os nos sos bár ba ros an te pas sa dos des prezavam 
a mu lher, suas fi gu ras eram tão sel va gens como os seus cos tu mes. Eles
en fe i ta vam suas rou pas com in de cen tes de se nhos, e sua bar ba lon ga e
mal tra ta da, na fra se de uma ele gan te es cri to ra, da va-lhes o odor do bode 
e a apa rên cia dos sá ti ros. Logo que as mu lhe res ad qui ri ram al gu ma in -
fluên cia, os ho mens apa ra ram a bar ba e pen sa ram em se as se ar.

É por tan to à com pa nhia da mu lher, ao de se jo de lhe agra dar,
que o ho mem deve o seu as se io.

Mas como nem só pelo as se io con se gue o ho mem agra dar à
mu lher, ou em se gui da ao as se io apa re ceu a ne ces si da de da sua cul tu ra
mo ral, te mos que ele ain da lhe deve as gra ças do seu es pí ri to e a ele gân -
cia das suas ma ne i ras.

Há uma vir tu de que exer ce gran de in fluên cia na con ser va ção da
vida. É a tem pe ran ça ou a mo de ra ção nos pra ze res da mesa e do copo.

Essa vir tu de, quem pode ne gar que o ho mem a deve prin ci pal -
men te à mu lher? Que é uma di re ta con se qüên cia do de se jo de agra dar?

Nin guém se per mi te cer tos atos, cer tas con ver sas, cer tas ex -
pli ca ções na pre sen ça da mu lher.

Que pro va isto? Que é a mu lher que de po is de ter fe i to o homem 
amar o as se io, as gra ças do es pí ri to, a de li ca de za e a tem pe ran ça, faz que 
ele seja co me di do e cir cuns pec to.

Mu i tas ve zes a me di a ção e as lá gri mas da mu lher têm evi ta do
guer ras imi nen tes, acal ma do ri xas fu nes tas e pos to ter mo a dis sen ções já 
prin ci pi a das!

Não será isto ain da uma pro va de que ela é que ins pi ra no
homem a in dul gên cia e a bran du ra de sen ti men tos que tan to con cor rem 
para a paz e a fe li ci da de ge ral?

Se qui ser des con tem plar a in fluên cia da mu lher em todo o
seu al can ce lan çai os olhos para a Ingla ter ra e para a Fran ça.
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Na Fran ça vê-se sor rir a in di gên cia. Aí o al deão ex te nu a do de
tra ba lho e es ma ga do de im pos tos dan ça e fol ga no cam po, como se ne -
nhum mal o opri mis se!

Mais ain da: A Fran ça é ha bi tu al men te ale gre, e tão ale gre que
o ho mem não en tris te ce mes mo no meio das ma i o res ca la mi da des pú -
bli cas; pro va o que ul ti ma men te su ce deu du ran te o cer co de Pa ris.

Em pre sen ça des te fato di ríe is que os fran ce ses são in di fe ren -
tes aos ma les da vida? Que pos su em na tu re za di ver sa da dos ou tros po -
vos? Pois nin guém po de ria ne gar que se eles pa re cem su pe ri o res a to dos 
os acon te ci men tos da vida, é isso em gran de par te de vi do à mu lher!
Que a mu lher aí tem jun to ao ho mem o mes mo po der que Da vi ti nha
jun to a Saul. Como Da vi com sua har pa abran da va as pe nas de Saul, a
mu lher com seu es pí ri to e suas gra ças dis si pa os aces sos da tris te za do
ho mem!

De i xai a Fran ça, vêde a Ingla ter ra e per qui ri a ca u sa do con -
tras te que há en tre uma e ou tra na ção.

Na mesa, por que têm lu gar tan tos ex ces sos? Por que a mu lher 
se le van ta e os ho mens fi cam so zi nhos.

Nos sa lões, por que fal ta a vi va ci da de, a ale gria e o bri lho?
Por que a fi lha de Albi on não tem o es pí ri to da fi lha da Gá lia.

Nos cen tros em ge ral da so ci e da de, por que há tan ta du re za,
tan to ego ís mo e tan ta se qui dão? Por que a mu lher aí não im pe ra como
em Fran ça.
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Ca pí tu lo Ter ce i ro

A MULHER E A EDUCAÇÃO

e é tal e não se pode ne gar a in fluên cia da mu lher nos des ti nos
da hu ma ni da de, pos so es ta be le cer sem he si ta ção este as ser to.

A que rer mos se ri a men te re for mar o en si no pú bli co, e com
ele os nos sos cos tu mes, uma das pri me i ras coi sas que de ve mos fa zer é
cha mar a mu lher em seu au xí lio.

Na ver da de a mu lher que in flui so bre tudo não pode de i xar
de in flu ir so bre a ins tru ção da moci da de.

É por esse mo ti vo que um es cri tor no tá vel fa lan do da ins tru ção
no Chi le dis se: “As mu lhe res nos Esta dos Uni dos têm para isso tra ba -
lha do tan to como os ho mens. Quem nos dera que elas aqui fi zes sem o
mes mo. As mu lhe res po dem mu i to quan do de se jam, tudo quan do que rem. 
Se elas de se jas sem, pou cos ig no ran tes ha ve ria; se elas qui ses sem, não
ha ve ria um só.”

II

Como se en ten de o au xí lio que a mu lher pode pres tar à ins -
tru ção? De dois mo dos: fa zen do-se elas pro mo to ras da ins tru ção, ou
cu i dan do cada uma da ins tru ção de seus fi lhos.

I



O nos so Esta do, po rém, não me de i xa pen sar na mu lher pro -
pa gan dis ta. Ela só exis te nos pa í ses de ele va da ci vi li za ção.

Con se guin te men te o pa pel que as si no à mu lher, no Bra sil, só
diz res pe i to às mães de fa mí lia, ou só com pre en de o que se pas sa no lar.

III

Já viu o le i tor que o ho mem é sus ce tí vel de três edu ca ções – a 
fí si ca, a mo ral e a in te lec tu al.

A pri me i ra re pre sen ta va um gran de pa pel en tre os an ti gos, e
vi nha ele do seu gê nio be li co so. O ci da dão, além de tudo, ti nha de ser vir 
à pá tria como guer re i ro, e o guer re i ro pri mi ti vo era o ho mem fí si co em
toda a ex ten são da pa la vra.

Ba ni da pelo po der do ca nhão, a edu ca ção fí si ca es pe ra que
este agen te de sa pa re ça para re as su mir o seu lu gar.

Não que o ho mem deva tor nar ao es ta do pri mi ti vo, mas por -
que a edu ca ção fí si ca é hoje olha da por ou tro as pec to ou tem de servir
para ou tro fim.

Ou tro ra se di zia: “Ela é ne ces sá ria para o ho mem ser guer re i ro.” 
Hoje se diz: “Sem ela o ho mem não pode ser com ple to.”

Na ver da de para o ho mem ser com ple to é pre ci so que o
desen vol vi men to das suas fa cul da des fí si cas es te ja de har mo nia com o
das in te lec tu a is e mo ra is. Como diz Bur ton o cor po é a ha bi ta ção do
espí ri to, domi ci li um ani mae. Da mes ma for ma que uma to cha dá luz mais
viva e de che i ro mais su a ve, se gun do a ma té ria de que é fe i ta, a alma
exer ce mais ou me nos bem a sua mis são se gun do as dis po si ções mais ou 
me nos fa vo rá ve is dos seus ór gãos. Ou en tão, acres cen ta o mes mo au tor, 
como o vi nho con ser va o gos to da pipa em que es te ve, a alma con ser va
a im pres são do cor po, que é o ins tru men to da sua ati vi da de.

De po is da edu ca ção fí si ca vem a mo ral, e de po is des ta a in te -
lectual. O fim da in te lec tu al é fer ti li zar o pensa men to. O da mo ral é
vivi fi car a alma e con fe rir-lhe o ju í zo das nos sas ações.

Da com bi na ção des sas três edu ca ções é que sai o ho mem
com ple to. Seu de sen vol vi men to iso la do ou su per fi ci al nada pro duz de
bom. Se ele só cul ti var as for ças fí si cas, será um atle ta ou um sel va gem.
As mo ra is, um exal ta do, um fa ná ti co ou um ma nía co. As in te lec tu a is,
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um ca qué ti co ou qui çá um mons tro pela sua ori gi na li da de e o seu or gu -
lho ci en tí fi co.

IV

Qual des sas edu ca ções deve per ten cer à mu lher? É cla ro que a
pri me i ra cabe cu mu la ti va men te ao pro fes sor e à mãe de fa mí lia. Da mes -
ma for ma que o pro fes sor, a mãe pode exer ci tar as for ças fí si cas do fi lho.

A se gun da, Rous se au dá ex clu si va men te à mãe, e suas ra zões
são es tas. Sen do a edu ca ção a arte de tor nar o ho mem bom, e não haven do
no mun do nada tão di fí cil como o amar e sa ber ins pi rar o bem, po de-se
afir mar que essa arte foi ex clu si va men te re ser va da para a mu lher. O homem
não lhe pode dis pu tar o pri vi lé gio da pa ciên cia, da lon ga ni mi da de e da
cons tân cia que para isso se re que rem.

Na ver da de o ho mem não dis pu ta à mu lher o pri vi lé gio de
que fala Rous se au.

Mas se ele não pode ser igual a ela, nem por isso é in ca paz de
au xi liá-la.

O me lhor en si no da mo ral é a prá ti ca da vir tu de; e a vir tu de
deve ser en si na da an tes pelo há bi to que pelo ra ci o cí nio.

Assim tem-se en ten di do ge ral men te que o pro fes sor pode e
deve com par tir com a mãe o cu i da do da edu ca ção mo ral do me ni no.

Se o en si no é dado pelo há bi to e não pelo ra ci o cí nio, pro fessor 
e mãe têm igua is me i os de pre en cher aque la ta re fa. Tais são: o exem plo
de sua vida, a sua ati tu de no meio dos tra ba lhos, a re ser va, a bon da de, a
firme za da sua pa la vra, a nar ra ção de bons exem plos, a es co lha dos
assun tos de con ver sa ção, a dos li vros que lê, as ane do tas que con ta, os
con se lhos, que cada oca sião pode su ge rir.

Qu an to à edu ca ção in te lec tu al, a mãe só deve dá-la na fal ta do 
pro fes sor pela ra zão de que esta edu ca ção é um tra ba lho, e o tra ba lho
co le ti vo é mais efi caz que o in di vi du al.

Se, pois, sob os pri me i ros as pec tos a mu lher é um agen te na -
tu ral e in dis pen sá vel do en si no pú bli co, o que se pode di zer quan do ela
tem de su prir a fal ta do pro fes sor?

Eu de i xo ao le i tor o jul gar.
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Pela mi nha par te só me sin to obri ga do a di zer-lhe uma coisa.
É que para esse fim tor na-se ne ces sá rio dar todo o de sen vol -

vi men to à edu ca ção da mu lher, ou ins truí-la de modo que cada casa
pos sa ser uma es co la.

Nem só para isso. É uma cru el da de con de nar-se um ente tão
sen sí vel a ver seu fi lho cres cer na ig no rân cia sem ter meio de li ber tá-lo
des sa es cra vi dão.

M. Ju les Si mon com pre en deu per fe i ta men te o al can ce da
instrução da mu lher quan do dis se: “Se eu vi ves se num país bas tan te in te li -
gen te para dar sem pena à ins tru ção to dos os mi lhões de que ela ne cessita,
e me per gun tas sem o que se pode fa zer com um gran de bud get es co lar,
eu adi a ria de bom gra do qua is quer re for mas de de ta lhe e fa ria con sis tir
to dos os meus vo tos nes tas pa la vras – tor nar a ins tru ção obri ga tó ria e
cri ar a edu ca ção da mu lher.”

V

Do que fica dito re sul ta que en tra na clas se dos de ve res de
uma boa mãe:

– Empre gar toda a vi gi lân cia para que os me ni nos não fal tem
à es co la às ho ras pró pri as.

– Esti mu lá-los para es tu da rem, pre za rem o es tu do e o bem e
se rem mo ri ge ra dos, dó ce is e amá ve is.

– Tra zê-los as se a dos, acos tu má-los aos exer cí ci os do cor po e
impe dir que este se ener ve pela ina ção ou se tor ne de fe i tu o so pe los
movi men tos.

Qu an do a mãe de fa mí lia se es que ce des tes de ve res, o en si no
pú bli co por mais bem or ga ni za do que seja fica em seus re sul ta dos mu i to 
aquém da ex pec ta ti va ge ral.

Não obri gue ela os me ni nos a ir à es co la, ou de i xe isso à sua
von ta de, e a es co la fi ca rá de ser ta e sem vida. Mu i tos se ma tri cu la rão no
prin cí pio do ano, mas só a me ta de e me nos ain da fre qüen ta rão re gu lar -
men te as clas ses.

Não os faça es tu dar em casa e o re sul ta do será igual ao da
es co la de ser ta. Não indo o alu no para a es co la com a li ção meio es tu dada, 
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di fi cil men te a es tu da rá nos ban cos. Se, pois, ali a lei é ilu di da por que o
ensi no não se di fun de ge ral men te, aqui os in di ví du os por quem ele se
di fun de não o re ce bem de modo con ve ni en te.

Não se es for ce para tor nar o me ni no amá vel pela sua con du ta 
e do ci li da de, e ele pou co ou nada lu cra rá com a es co la. O pro fes sor o
repre en de rá de ins tan te a ins tan te, terá mes mo mu i tas oca siões de perder
a pa ciên cia com ele, ou de cas ti gá-lo fre qüen te men te, e ele pró prio viverá
num es ta do de ir ri ta ção e cons tran gi men to que nada lhe de i xa rá com -
pre en der.

Fi nal men te não me nos pre ju di ci al é o es que cer-se a mãe de
trazer o fi lho as se a do, bem como de acos tu má-lo aos exer cí ci os do corpo.

Sem as se io fi ca rá ex pos to à ri so ta dos com pa nhe i ros e con trairá
mu i tos há bi tos no ci vos à sa ú de. Sem a ati vi da de que provém da que les
exer cí ci os será um ente ener va do, fra co, sem uti li da de e sem prés ti mo.

VI

Per gun tar-me-ão por que cha mo a mãe e não o pai em au xí lio
do mes tre, e con fio mais nela que nos ze la do res do en si no e na san ção
pe nal das leis.

A res pos ta não é de em ba ra çar, mas pre ci so se faz que não
seja mu i to bre ve.

Co me ço pe los agen tes do en si no e pela san ção das leis.
Eu que ro os ze la do res do en si no e bem as sim a san ção das

leis, como nou tra par te es ta be le ci.
Os ze la do res do en si no po dem mu i to exer cen do toda a vi gi -

lân cia e apli can do com pru dên cia a lei aos re fra tá ri os.
Mas nem sem pre se pode con tar com em pre ga dos que bem

pre en cham a sua mis são.
Além do que, a ma i or de di ca ção dos agen tes do en si no não se 

compa ra aos des ve los e cu i da dos de uma me dío cre mãe, nem pode suprir
as fal tas da que las mães que não pre zam esse nome. Bas ta di zer-se que
eles não pe ne tram nem man dam no lar: ape nas aí fa zem sen tir o seu po -
der para o efe i to de ser o me ni no man da do à es co la, o que aliás não é
tudo, como já mos trei.
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Só por tan to a mãe de fa mí lia, aju dan do o mes tre e os agen tes
da ins tru ção, pode fa zer com que os me ni nos vão re gu lar men te à es co la, 
apre sen tan do-se aí ves ti dos com as se io, pre pa ra dos nas li ções e dispos tos 
a obe de cer a dis ci pli na es co lar e os con se lhos ma gis tra is.

E o pai? Não é me nos cla ro, nem me nos jus to o mo ti vo da
sua ex clu são.

Para es tas coi sas qua se não se pode con tar com o pai.
Eu pu de ra di zer: se lhe so bra tem po fal ta-lhe von ta de; se lhe

so bra von ta de fal ta-lhe tem po.
Mas, por hon ra da ci vi li za ção e do sé cu lo, sen do ra ras as exceções 

dos pais, que po den do não cu ram da edu ca ção de seus fi lhos, a re gra é
que só não o fa zem por lhes fal tar tem po para isso.

Com efe i to o pai tem a vida a ga nhar, para si e para toda a
fa mí lia, e de ve res a cum prir para com a so ci e da de. Advo ga do, juiz,
nego ci an te, ar tis ta, la vra dor, e mais que tudo ci da dão, o pai per ten ce
me nos à sua fa mí lia que às suas ocu pa ções. Dali vem que es tas, ab sor -
ven do toda a sua aten ção du ran te o dia, não lhe de i xam li vre se não a
no i te para o re pou so.

Assim nada é mais na tu ral que de i xar o pai ao cu i da do da mãe 
o ve lar pela edu ca ção de seus fi lhos.

Po de-se di zer mes mo que o pai, tan to pelo seu ca rá ter como
pe las suas fun ções, é o ente me nos pró prio para cu rar des se me lin dro so
ne gó cio.

O des po tis mo pa ter no já se não faz sen tir no seio da fa mí lia.
É to da via cer to que na fron te do pai exis te ain da e sem pre exis ti rá o
selo de um res pe i to e gra vi da de que vale mu i to para res ti tu ir à fa mí lia o
seu es ta do nor mal em cer tas oca siões, mas não ser ve para di rigi-la em
seus dias or di ná ri os.

Então só a voz doce da mãe, a gra ça de seu ges to e a ter nu ra
de seu olhar pe ne tram de tal for ma no co ra ção dos fi lhos, que ela con -
se gue pelo amor o que o pai con se gui ria pelo cons tran gi men to.

Qu an to às fun ções vê-se que o pai re pre sen ta a fa mí lia na
soci e da de e a so ci e da de na fa mí lia, ao pas so que a mãe re pre sen ta a vir -
tu de, a tran qüi li da de e a or dem no seio des ta.
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É por isso que a so ci e da de, de acor do com a na tu re za, ten do
im pos to o de ver de edu car à mãe, im po ria o de ins tru ir ao pai, se não
pre ci sas se dele para ou tros mis teres, e a es co la mes mo não fos se mais
efi caz.

O pai traz à fa mí lia os cô mo dos da vida e as van ta gens da
soci e da de. A mãe lhe ofe re ce na edu ca ção dos fi lhos, nos cu i da dos, na
es ti ma, nos con for tos, de que o cer ca os coti di a nos pra ze res do lar. Cor -
re ao pai o de ver de ga nhar e go ver nar o pa tri mô nio da fa mí lia; à mãe o
de for mar o co ra ção dos fi lhos no amor de Deus e dos ho mens. É a
mãe que ins pi ra o bem e faz amá-lo. É o pai que por vir tu de po si tiva cor ri -
ge ou com pro va o que as li ções da mãe têm de fal so ou ver da de i ro.

Assim, seja o pai o que for – ma gis tra do, mé di co, mi li tar,
obre i ro, ne go ci an te –, to das as suas fun ções são mais ex te ri o res que in -
te ri o res, ao pas so que as da mãe sem pre são de na tu re za pri va da.

Con se guin te men te o ofí cio do pai jun to aos fi lhos não é nem
uma li ção nem um tra ba lho, mas sim ples men te um exem plo.

Que ele, pois, de fen da na fa mí lia os in te res ses da so ci e da de e
na so ci e da de, os da fa mí lia, hon ran do seu es ta do pelo ca rá ter, sua von tade
pelo de ver, suas pa la vras pela ação e fará mais que se exer ces se as atri -
bu i ções da mãe.

É isso o que for ti fi ca rá o ca rá ter da mu lher, ou que a es ti mu -
la rá para ser boa, e se é boa para ser me lhor. É isso o que pre mi a rá sua
vir tu de e lhe fará co nhe cer tudo quan to esta tem de amá vel. É isso enfim o 
que en tre um e ou tro pode es ta be le cer a doce in ti mi da de ou a comunhão
es pi ri tu al que aos côn ju ges é tão ne ces sá ria para for ma rem o ca rá ter dos 
fi lhos em afe tu o sos sen ti men tos e ele va das idéi as.
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Ca pí tu lo Qu ar to

A MULHER NO BRASIL

 mu lher bra si le i ra será ca paz de com pre en der e
pre en cher a mis são que aca bo de as si nar-lhe? Em boa fé nin guém o
dirá. To dos vêem que lhe fal ta a edu ca ção para isso ne ces sá ria.

Não se agas tem co mi go as se nho ras que sou be rem des ta minha
opi nião. Eu pro vo o que digo, e se te nho essa ou sa dia é por que faço da
mulher uma alta idéia, e que ro vê-la re pre sen tar o pa pel que a jus to títu lo
lhe per ten ce.

II

Já mos trei que, sal va a pe que na di fe ren ça da qui lo que é ex clu -
siva men te pró prio do seu sexo, a mu lher deve re ce ber a mes ma edu cação
que os ho mens re ce bem.

Entre tan to o que é que se lhe en si na? Qu a is são as per fe i ções
e os do tes que se re que rem no sexo des ti na do a fa zer a fe li ci da de ge ral?

Se é in com ple ta a edu ca ção dos ho mens, para logo se vê
quan to deve ser a da mu lher.

A mu lher é rica ou po bre. Seu pai tem ou não tem al guns meios
de vida.

I



Po bre ou sem me i os de vida, de duas co i sas uma qua se sem pre 
su ce de. Cres ce na ig no rân cia, ou é re ce bi da em al gum asi lo ou re co lhi -
men to, e ali con fi a da aos cu i da dos de se nho ras in ca pa zes de a edu ca rem.

Inca pa zes!...
Será ofen sa a tão dig nas pe da go gas? Se é faço-a por amor aos

in te res ses da so ci e da de.
Umas mal sa bem ler, es cre ver e con tar. Ou tras, a pre tex to de

for mar seu es pí ri to na mo ral e seu cor po no tra ba lho, a tra zem qua se sem -
pre re clu sa, ou de tal sor te se pa ra da do mun do que dele não tem ne nhu ma
idéia. Don de re sul ta que quan do a ele vol ta a po bre moça, por isso que não 
o co nhe ce, e sua con di ção a põe em con tac to com o ba i xo povo, fa cil men te 
se de i xa cor rom per e com seu exem plo cor rom pe aque las que o ob ser vam.

Des tes ma les eu não sei qual seja ma i or.
Des ti na da para a so ci e da de, não con vém só que a mu lher seja 

edu ca da na so ci e da de, mas ain da por pes so as da so ci e da de.
Se nho ras ce li ba tá ri as ou vi ú vas gas tas pela inér cia, pela supers -

tição e pelo fa na tis mo, como es sas que di ri gem os re co lhi men tos das
meni nas des va li das, são as pes so as me nos pró pri as para lhes en si nar os
ver da de i ros de ve res da vida con ju gal e so ci al.

Mes tras des pro vi das de ins tru ção e de ex pe riên cia po de rão
pre mu nir suas edu can das con tra se du ções e pe ri gos que elas pró pri as
des co nhe cem?

É as sim que se lhes dão al gu mas li ções de mo ral, es tas são co mu -
men te des fi gu ra das pe los des va ri os da su pers ti ção, ou pela cren ça de que a
vir tu de con sis te em prá ti cas to tal men te alhe i as aos in te res ses da so ci e da de.

É as sim ain da que se as ha bi li tam para al gum tra ba lho este é
qua se sem pre mu i to vul gar e tão ro ti ne i ro que as edu can das não lu cram
com ele, nem po dem pres tar o me nor con cur so às ino va ções do
progres so so ci al. De modo que se me lhan te edu ca ção ape nas ser ve para
en cher seu es pí ri to de ter ro res pâ ni cos ou de vãos es crú pu los e nugas
ca pa zes de as in qui e ta rem toda a vida, não para pôr um fre io real às pa i -
xões que o mun do des per ta, nem para ha bi litá-las a pro mo ver por tra ba -
lho pro fí cuo os me i os de sua sub sis tên cia.

Da mu lher rica ou abas ta da o que se pode di zer? Será ela mais 
bem-edu ca da e mais fe liz?
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Não fa lan do da le i tu ra, da con ta bi li da de e da es cri ta, que é
par ti lha da rica e da po bre edu ca da, al guns tra ba lhos de agu lha, a músi ca, a
dan ça e o can to são or di na ri a men te toda a ciên cia que co roa o es cas so
en si no que a es co la lhe dá.

Daí to dos os in con ve ni en tes ima gi ná ve is.
Con ver sai com as mo ças que pas sam por mais bem-edu ca das. 

Trata is de as sun tos sé ri os? Elas não vos acom pa nha rão. O ma i or es forço
que fi zer des será inú til para en tre tê-las. Se não sou ber des fa lar de ba ga -
telas e no na das, a vos sa in ter lo cu to ra co me ça rá logo a bo ce jar, e vós
en fi a re is com o seu des prazer.

Apro xi mai-vos de uma boa mãe, e vede o que ela en si na às
suas fi lhas. No fim de al guns ins tan tes a vos sa cu ri o si da de es ta rá sa tis fe i ta.

Se ela não as en tre tem com as in tri gui nhas, que cons ti tu em a
po lí ti ca do sexo, ou se a cada pas so não lhes fala de en fe i tes e mo das,
ba i les e re u niões, es pe tá cu los e di ver ti men tos, os ten ta ções e gran de zas,
tam bém não lhes dá ne nhu ma li ção de ma i or al can ce. Sua bon da de é ne -
ga ti va, ou con sis te em não fa zer o mal, quan do de veria ser po si ti va ou
con sis tir em fa zer o bem. Algu mas até su põem que in cor re rão no de sa -
gra do de suas fi lhas se lhes de rem con se lhos ou fi ze rem a mais sim ples
ad mo es ta ção. Pelo que en quan to cu i dam nos seus mis te res as fi lhas pas -
se i am, na mo ram, dor mem ou can tam sem ne nhu ma ser con tra ri a da nos
seus de se jos e nos seus ca pri chos.

Assim qual a idéia que uma tal mãe ins pi ra às suas fi lhas no
in tu i to de dis pô-las para a no bre e ele va da mis são que as es pe ra na so ci -
e da de? Essa mo ral tão in su fi ci en te, tão fra ca, tão vul gar po de rá for mar
seu co ra ção na vir tu de e en ca mi nhar seu pen sa men to para o bem?

Pas sai adi an te; vede ou tra mãe.
Se todo o mé ri to da que la está em de i xar de ser má, esta ou tra

nem por essa qua li da de se re co men da.
Co que tis mos, fo fi ces, va i da des, que ela pró pria de via des prezar,

eis a mo ral que pela ma nhã en si na às fi lhas e pelo dia adi an te lhes repete.
De modo que quan do as me ni nas che gam à ida de de re fle tir, esta ope ra -
ção do es pí ri to é co i sa in cô mo da e inú til. A in te li gên cia tem se afun da do 
em pre ju í zos, em er ros, em ví ci os de toda a sor te e uns e ou tros pre -
valecem so bre to das as ra zões.
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Ora, se como esta é a ma i o ria das mães, o que se deve con clu -
ir da edu ca ção da mu lher?

Que ela for ma seu co ra ção na prá ti ca do bem e seu es pí ri to
no amor aos de ve res, que quan do es po sa e mãe terá de pre en cher? Que
lhe dá co nhe ci men tos e qua li da des, com que ela pos sa evi tar o té dio, a
que seu sexo está su je i to?

Não, não, mas que a edu ca ção da mu lher en tre nós pro cu ra
fins in te i ra men te opos tos àque les que se de ve riam de se jar. Ela pa re ce
que rer aca nhar suas vis tas, de sa cre di tar o tra ba lho e pros cre ver o es tu do 
das leis na tu ra is que cons ti tu em a hi gi e ne, a fi si o lo gia, a his tó ria na tu ral,
a eco no mia e a mo ral.

A mo ral tam bém, cus ta-me di zê-lo, mas é ver da de! Tan to vale 
o ins pi rar-se-lhe ain da nos bra ços das amas o gos to da os ten ta ção e do
luxo, o en si nar-se-lhe a dar im por tân cia a ba na li da des e mi sé ri as, o pre o -
cu par-se seu âni mo só com os atra ti vos do cor po, em pre ju í zo das gra ças
do es pí ri to e das qua li da des do co ra ção!

A mo ral, sim, re pi to e re i te ro fran ca men te. Não será esse o na tu -
ral efe i to da edu ca ção, que dis põe a mu lher me nos para a cor du ra e a mo -
dés tia que para o ir ri ta men to de pa i xões, pe las qua is de via ter hor ror?

Eu di ria que se me lhan te edu ca ção pre ten de fa zer da mu lher
um ído lo des ti na do a se ali men tar de in cen so ou a vi ver, como os príncipes,
numa to tal ig no rân cia do que ela deve a si mes ma, a Deus e à so ci e da de, 
se não vis se quan to é efê me ro o po der que se lhes pre pa ra.

Digo, po rém, que os pais pa re cem que rer que suas fi lhas sejam
flo res pe re gri nas des ti na das a agra dar al guns ins tan tes, quan do de vi am
que rer que se per pe tu as sem pe los do tes do es pí ri to as ho me na gens que
elas con quis tam por ca u sa do cor po! Ce gos que não ima gi nam quan tos
en can tos tem a be le za quan do acom pa nha da de pu dor, de ta len tos, de
ra zões e de vir tu des, ou que não vêem que a mu lher bela e edu ca da é o
es pe tá cu lo mais sur pre en den te que se pode con ce ber!

III

Edu ca da por esta for ma a mu lher (falo tan to da rica como da
po bre) sem ex pe riên cia, sem prin cí pi os, sem idéi as, é de re pen te ti ra da
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do cír cu lo em que vive para pas sar aos bra ços de um des co nhe ci do, cuja 
fe li ci da de deve fa zer.

Mas ó! o que pode ser uma tal es po sa ou mãe? Ela não pos sui 
nenhuma qua li da de com que pos sa pro mo ver a pró pria fe li ci da de.
Duran te a vida, de que saiu, nun ca pôde pren der pe las gra ças do es pí ri to 
a aten ção dos ado ra do res, que seus atra ti vos lhe da vam. Mais de uma
vez qua se cai nos la ços que lhe ar ma va a ga lan te ria e a li son ja! Sem com -
pre en der, pois, a gran de za da sua mis são, ela anda em tudo ao aca so, e
tudo com pro me te e sa cri fi ca. Fal tem no es po so lu zes e sen ti men tos, que 
a gui em e su por tem, e o que será da po bre ví ti ma da edu ca ção? Será
pos ta a um lado como inú til e pés si ma com pa nhe i ra, se não en quan to
pu der ca ti vá-lo pe los en can tos do cor po, com cer te za de po is que es tes
de sa pa re ce rem!

Fe liz aque la que não é sur da aos con se lhos e às ra zões com
que o es po so quer di rigi-la ao ver da de i ro ca mi nho do de ver, ou tor ná-la
capaz de pa ra aí con du zir a sua pos te ri da de. O des pre zo pode acon selhar
des for ços, que para sem pre a co bri ri am de eter nos bal dões.

IV

Eu não co nhe ço nada mais tris te que a sor te da mu lher que
so bre vi ve aos seus atra ti vos, e, no aban do no em que a de i xe o mun do,
não acha em si um meio de su prir a fal ta das re u niões, dos di ver ti mentos,
dos pra ze res, em que ela du ran te mu i tos anos fez con sis tir a sua fe li cidade.

Per der a mo ci da de, a be le za, a cor te, as pa i xões, é uma ver -
dadeira des gra ça! Des gra ça que qua se sem pre con duz à mo lés tia ou à
devo ção!

É con tu do a esta sor te cru el que a edu ca ção pa re ce con de nar
uma boa par te das mu lhe res da nos sa so ci e da de.

E, pais ne gli gen tes, ig no ran tes, sem idéi as e sem vis tas, qua se
tan to como o Esta do, sois vós a ca u sa dis so. Como o Esta do não tem
man da do, vós ten des es que ci do de fa zer ins tru ir es ses en tes tão sen sí veis,
de for ta le cê-los con tra os pe ri gos do seu co ra ção, de lhes ins pi rar a reso lu -
ção e a co ra gem que a vir tu de re cla ma.

Por que as sim pro ce de is? Aca so re ce a is que os or na men tos
do es pí ri to cons pi rem con tra as gra ças do cor po? Que a edu ca ção dis pa
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vos sas fi lhas da sua san ta ino cên cia? Que elas com isso de i xem de ser
poé ti cas?

Entre tan to quem não vê que o con trá rio jus ta men te é que suce -
de? Que o es pí ri to cul to pres ta à vir tu de mais im pé rio, tor na a be le za
mais amá vel? Que só a be le za do es pí ri to subs ti tui a do cor po quan do
esta de sa pa re ce?

Não, não te mais cul ti var o es pí ri to des se sexo fe i to para espalhar 
o confor to e a do çu ra pela vida dos ho mens. Inter di zer o es tu do à mulher
é obrar como Maomé, que para tor ná-la mais vo lup tu o sa jul gou con ve -
ni en te ne gar-lhe a alma! Os co nhe ci men tos úte is nun ca pre ju di ca rão as
suas gra ças. Assim cu i de ela tan to da in te li gên cia como do co ra ção, que
a na tu re za lhe deu sus ce tí vel de ani nhar as mais al tas vir tu des! Qu an do
Ho rá cio es cre veu o seu cé le bre uti le cum dul ce es ta va lon ge de pen sar na
apli ca ção que tal sen ten ça tem às mu lhe res.

Por essa for ma as mu lhe res agra da rão sem pre, e o tem po será 
im po ten te con tra elas. Ve lhas que fi quem, seu im pé rio será sem pre o
mes mo: até mais li son je i ro e mais gra to que o con quis ta do por atra ti vos
efê me ros.

Não é só isso. Fi xa dos que se jam os sen ti men tos que elas le gi -
ti ma men te pude rem ins pi rar, as ho me na gens que re ce be rem se rão ines -
ti má ve is. Te rão tan to de sin ce ras e cons tan tes quan to te ri am de fu gi ti vas 
e fa la zes aque las que lhes dis pen sa ri am os lou va mi nhe i ros, sem pre
pron tos a abu sar de toda a fran que za como de toda a cor di a li da de!

Enfim a mu lher nes tas con di ções para ser apre ci a da e honrada
duran te toda a vida não pre ci sa se can sar à pro cu ra da so ci e da de. Na soli -
dão mes mo tem di ver sões apre ciá ve is, sabe que goza da es ti ma ge ral,
vive por tan to numa se re ni da de pre fe rí vel aos di ver ti men tos, que a outras
ordi na ri a men te ape nas dá mo men tâ ne os go zos no meio de té di os
contínu os.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo Qu in to

ESPERANÇAS

or ser tal a mu lher e a re a li da de da sua vida de ve mos de ses pe rar
da pos si bi li da de do seu con cur so em fa vor da ins tru ção? Não por cer to.

Nas nos sas con di ções isso será sim ples men te uma das mu i tas
di fi cul da des que te mos a ven cer.

E tudo está numa coisa. Re co nhe ça mos que nada é mais des -
cu ra do que a edu ca ção da mu lher, e pro cu re mos quan to an tes me lho rá-la no 
sen ti do que pro po nho, isto é, no sen ti do de a fa zer mos mãe de fa mí lia.

A ver da de i ra mãe de fa mí lia é as sim des cri ta por Aimé Mar tin:
“As mu lhe res não se rão mães en quan to não sou be rem tra ba -

lhar pelo de sen vol vi men to da alma de seus fi lhos. Sua mis são na ter ra
não é pro cri ar um bí pe de in te li gen te. O que o mun do lhes pede é um
ho mem com ple to, um ho mem cu jas pa i xões par ti ci pem do belo e do
infi ni to e que sa i ba es co lher sua com pa nhe i ra, ins pi rar o bem a seus fi lhos
e se for pre ci so mor rer pela vir tu de. Há, pois, para a mu lher um du plo
de ver, como há para o ho mem um du plo nas ci men to. Nas cer para a
vida é ape nas nas cer para o pra zer ou para a dor. O nas cer para o amor
de Deus e dos ho mens é que cons ti tui o ver da de i ro nas ci men to, e esse
nas ci men to nos sa mãe no-lo deve se ela quer go zar ou tra fe li ci da de que



a de nos ver res pi rar e di ge rir, isto é, a fe li ci da de que Sha kes pe a re ex pri me
tão bem quan do faz di zer à mãe de Co ri o la no: “Eu ex pe ri men tei me -
nos ale gria pelo seu nas ci men to do que pela pri me i ra ação de ho mem
que o vi pra ti car.”

Con se guin do isso, sua obra será na tu ral men te prin ci pi a da e
aca ba da.

Cada casa será uma es co la, cada mu lher, um pro fes sor, cada
fase do seu aper fe i ço a men to um como ava tar dos nos sos pro gres sos.

Elas que até ago ra só pelo seio têm ser vi do a so ci e da de, pas -
sa rão a lhe ser vir tam bém pelo es pí ri to.

Como in cu bam em suas en tra nhas as ge ra ções que hão de vir, 
trarão em seu es pí ri to os des ti nos des sas ge ra ções. Qu e ro di zer: a
prime i ra ge ra ção em que bro tar o gér men trans mi ti rá o fru to às suas su -
ces so ras, e es tas por sua vez cu i da rão em de sen vol vê-lo.

Então a ins tru ção e o amor se tor na rão ge ra is, e a so ci e da de
bra si le i ra se li vra rá da maior par te dos seus so fri men tos.

Então o ho mem, com pe ne tra do da su bli mi da de da sua ori -
gem, há de pro por-se o bem à vis ta da eter ni da de de sua vida.

Sem pre de se jo so de achar o ver da de i ro ca mi nho, de po is de
achá-lo mar ca rá, de dis tân cia em dis tân cia, os pon tos por onde seus su -
ces so res de vem pas sar.

Sua vida não se es co a rá mais en tre o ego ís mo e a in di fe ren ça,
mas sem ex clu ir os fins in di vi du a is, que cada um deve pro por-se, vi sa rá
sem pre o fim ge ral de toda a so ci e da de.

Este bem hoje não te mos. Nos sa vida é a dos po vos sem his -
tó ria que não de i xam si na is da sua exis tên cia.

Na mo ci da de vi ve mos sem sa ber como, sem ter mos tem po
para ne nhum exa me. O pas sa do não exis te; e o pre sen te pa re ce ser o
futuro, mas não é se não uma mi ra gem, que a cada ins tan te va ria com os
ca pri chos da ima gi na ção.

Na ida de ma du ra te mos um pas sa do, é cer to, mas ele já tar de
mos tra os es co lhos da nos sa ru í na. Além do que o vago do pre sen te nos 
ab sor ve, e este é apres sa do pe las im pa ciên ci as da am bi ção.

Velhos, nos de bru ça mos à fria ja ne la do pre sen te e nada
achamos no pas sa do. Então o fu tu ro o que é? Nem um de se jo, nem
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uma as pi ra ção, nem uma cer te za tran qüi li za do ra, mas uma lon gín qua
espe ran ça.

E as sim mor re mos sem ter mos vi vi do por não ter mos quem
nos in di que no pas sa do os pon tos que de ve mos atin gir no pre sen te e no 
fu tu ro.

Pais de fa mí lia, ain da uma vez in vo co os vos sos pi e do sos
senti men tos.

Ne nhu ma des tas des gra ças é ine vi tá vel; mas só de vós isso
de pen de.

Sede mais ami gos dos vos sos des cen den tes do que ten des
sido até hoje. Nas vos sas con di ções eles vos imi ta rão, e cada um de vós
terá pre pa ra do ge ra ções fe li zes, que per pe tu a rão a vos sa lem bran ça, e
com ela o cul to da vos sa sa be do ria!1
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con clu são

s le i to res que não me acom pa nha ram des de o prin cí pio do
meu tra ba lho, ou que não vêem no es cla re ci men to do povo o úni co
meio de avan çar mos no ca mi nho do pro gres so, po dem de i xar de ler es -
tas li nhas. É um ape lo que faço a quem de se ja a re for ma da ins tru ção, e
está dis pos to a tra ba lhar por ela.

Vis tes, ami go le i tor, o que no de plo rá vel es ta do do en si no
públi co eu me jul guei com di re i to a di zer-vos.

Não pre ten do ter es cri to a úl ti ma pa la vra so bre tão im por tante
ma té ria, nem te nho a ve le i da de de su por que vos con ven ci das mi nhas
dou tri nas.

Ne nhu ma des tas cir cuns tân ci as, po rém, tor na in te i ra men te
inú til o meu es for ço.

Se a mo nar quia ou o je su i tis mo con de nas sem ao fogo o meu 
livro, eu, à par te a mo dés tia, po de ria re pe tir a ex cla ma ção de André Che -
nier: “Et pour tant il y ava it quel que cho se lá!”

E se eu não vos con ven ci das mi nhas dou tri nas, é to da via
cer to que vos ofe re ço ma te ri a is, que, bem exa mi na dos e re fle ti dos, po -
dem dar-vos al gu mas con vic ções. Nem isso é tudo. Um in qué ri to so bre
es tas pá gi nas não vos co lo ca rá só no es ta do de ace i tar as suas boas idéi as,
mas de com ple tá-las com ou tras que me es ca pa ram. Como su ce de com



a vir tu de, uma idéia traz ou tras idéi as, e to das jun tas se com ple tam re ci -
pro ca men te.

Assim, su pon do que sois um pro gres sis ta da que les que dizem: 
“res non ver ba”  res pon dei a esta per gun ta: Acha is al gu ma coisa útil no meu
tra ba lho?

Se não acha is re fu tai-o. O mal se tor na rá ma i or pas san do
des per ce bi do. De ma is um pro gres sis ta da vos sa têm pe ra não pode estar na
ina ção. Seja es pa lhan do o bem, ou con fun din do o erro e ani qui lan do o
mal, para vós a inér cia deve ser um su plí cio, o mo vi men to, uma ne ces si -
da de.

Se pelo con trá rio, de ve is con cor rer para que ele não fi que
sem apli ca ção na qui lo que vos pa re cer bom.

Cum pre mes mo que te nha is em vis ta uma coisa: não de ve is
ope rar so zi nho, nem de mo rar a vos sa re so lu ção.

So zi nho, pou co efi caz será o vos so es for ço. Ver da de i ramente
efi caz só pode ser a for ça co le ti va. A as so ci a ção, disse-o eu numa con -
ferên cia, que anda im pres sa, é o cubo da for ça in di vi du al, o Hér cu les
moral da hu ma ni da de. Se en tão re fle tis se me lhor po dia ter acres cen ta do:
Cada obre i ro que ela ad qui re au men ta o seu po der numa pro gres são
geomé tri ca.

Pelo que toca a de mo ra qual quer que ela seja será uma des gra ça.
As ge ra ções não fi cam sem pre in fan tes, e o je su i tismo cada vez es ten de
mais suas re des pelo país. Con se guin te men te quan to mais tar de prin cipiar a 
vos sa ta re fa tan to mais di fi cul da des acha re is.

To dos os me lho ra men tos de que ne ces si ta mos pen dem des tas 
duas con di ções: a ins tru ção e o tra ba lho. 

Entre tan to, con for me as cir cuns tân ci as dos in di ví du os, am bas 
elas se re fun dem numa só: para o ig no ran te, a ins tru ção, para o instruído,
traba lho. Na ver da de o tra ba lho bro ta da ins tru ção, e é a fe i ção ca rac te -
rís tica do ho mem ins tru í do.

Mas o tra ba lho de que pre ci sa mos não é só o fí si co.
No nos so mun do mo ral tudo está por fa zer, e nada se fará

sem a de di ca ção e o es for ço dos tra ba lha do res do pro gres so. Espan cando 
as trevas que nos en vol vem, eles fa rão neó fi tos em toda a par te, e ga nharão 
ter re no à me di da que seu nú me ro se au men tar.
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Assim, caro le i tor, pois que ne nhum ig no ran te me lerá, e eu
aqui só tra to com quem está no caso de tra ba lhar, per mi ti que vos diga
o se guin te:

A vos sa mis são é um trí pli ce tra ba lho.
Tra ba lho em ver o que con vém e o que cum pre fa zer.
Tra ba lho em com ba ter os in di fe ren tes ou hos tis à ins tru ção.
Tra ba lho em cor ri gir for ças para ação e en ca mi nhá-las de vi da -

men te.
Tra ba lhai, pois, de sen vol vei toda a vos sa ati vi da de e fi cai cer to 

de que o dia do tri un fo há de che gar.
Se es ta is so zi nho hoje, te reis com pa nhe i ros ama nhã. E, se es -

tes fo rem pou cos a prin cí pio, se rão mu i tos mais tar de.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adver tên ci as

uando es cre vi a nota à pá gi na 83 ain da o Sr. Dr. Cu nha
Le i tão não ti nha apre sen ta do à Câ ma ra tem po rá ria o seu pro je to so bre a 
ins tru ção obri ga tó ria. De po is que tive co nhe ci men to do mes mo pro je to
quis re di gir a nota nou tro sen ti do, isto é, ar gu men tan do com ele para
pro var a ne ces si da de de uma lei ge ral a esse res pe i to; mas pas sou-me
isso na oca sião opor tu na.

____________
Só de po is de im pres sa a Par te Se gun da, sou be que a Esco la

Cen tral foi des li ga da do Mi nis té rio da Gu er ra.
____________

Em ne nhum lu gar do meu tra ba lho falo da nova lei so bre os
exa mes pre pa ra tó ri os. Não pa re ça des cu i do o que fiz de pro pó si to. Do
que digo na Par te Se gun da, Ca pí tu los 6, 7, 8 e 10, se de pre en de fa cilmen te
que não re co nhe ço a ne ces si da de de va le rem nu mas pro vín ci as os exa -
mes pre pa ra tó ri os fe i tos nas ou tras, que vá li dos em todo o Impé rio só
po dem ser os exa mes dos cur sos su pe ri o res. Pri me i ra men te pe din do eu
a des cen tra li za ção do en si no, quer in fe ri or quer su pe ri or, não pos so
apla u dir uma lei, que vem ain da mais cen tra li zá-lo, e, o que é pior, ma tar 
o en si no pri va do. Em se gun do lu gar, fi can do todo o en si no su je i to aos
poderes da pro vín cia em que se der, é cla ro que isso o tor na in com pa tível



com qual quer in ter ven ção do Esta do. Por úl ti mo, se o Esta do não pode
impor às pro vín ci as que umas te nham por vá li dos os exa mes pre pa ra tórios
fe i tos nas ou tras, mu i to me nos po dem as pro vín ci as ter essa pre ten são.
Em ou tros ter mos: sen do o en si no su pe ri or le gis la do pe las pro vín ci as
não pode uma im por à ou tra a va li da de dos seus exa mes de pre pa ra tó rios
do mes mo en si no. Pelo con trá rio, o que pa re ce de ri gor, e cons ti tui uma 
gran de ga ran tia so ci al, é que, pois, os pre pa ra tó ri os são con di ção in dis -
pen sá vel à ma trí cu la, es ta be le ça re gras a res pe i to a pro vín cia em que o
en si no for pro fes sa do.
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ANEXOS



Nº 1
Mapa da re ce i ta das pro vín ci as e da des pe sa que cada uma faz com a in tru ção pú bli ca pri má ria e se cun dá ria, 

or ga ni za do à vis ta dos re la tó ri os do Sr. Mi nis tro do Impé rio de maio de 1872, e do da re par ti ção de es ta tís ti ca do cor ren te ano

PROVÍNCIAS RECEITA EXERCÍCIOS LEI QUE ORÇOU DESPESA COM A
 INSTRUÇÃO

Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854:854$000 1873 a 1874 Nº 1.045 de 26 de ju lho de 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263:455$000 30,8
Go iás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148:922$574 1873 a 1874 Nº 494 de 2 de agos to de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45:250$000 30,3
Mi nas Ge ra is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,412:942$883 1872 a 1873 Nº 1.811 de 10 de ou tu bro de 1871. . . . . . . . . . . . . . . . . 411:840$000 29,5
San ta Ca ta ri na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243:698$487 1872 a 1873 Nº 685 de 24 de maio de 1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63:619$797 26,1
Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850:897$197 1872 a 1873 Nº 1.517 de 31 de de zem bro de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . 217:100$000 25,5
Espí ri to San to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275:930$000 1872 a 1873 Nº 55 de 4 de de zem bro de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64:864$000 23,5
Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505:519$000 1872 a 1873 Nº 951 de 8 de  maio de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106:880$000 21,4
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600:000$000 1872 a 1873 Nº 445 de 19 de de zem bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . 119:693$800 19,9
Per nam bu co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,425:194$612 1872 a 1873 Nº 1.001 de 13 de ju nho de 1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459:959$166 18,9
Rio Gran de do Nor te . . . . . . . . . . . . . . . 357:678$169 1872 a 1873 Nº 652 de 14 de de zem bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . 64:620$000 18,6
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,671:800$000 1872 a 1873 Nº 694 de 25 de ou tu bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307:740$000 18,4
Ala go as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687:414$000 1872 a 1873 Nº 648 de 11 de abril de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125:384$000 18,2
Ba hia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,885:305$000 1872 a 1873 Nº 1.246 de 27 de ju nho de 1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335:240$331 17,7
São Pa u lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,110:787$000 1872 a 1873 Nº 73 de 26 de abril de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345:612$660 16,3
Pa ra ná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621:965$409 1872 a 1873 Nº 334 de 12 de abril de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92:588$000 14,8
Rio Gran de do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,850:800$000 1872 a 1873 Nº 807 de 30 de ou tu bro de 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250:000$000 13,5
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362:796$869 1871 a 1872 Nº 765 de 6 se se tem bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47:090$422 12,9
Mato Gros so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226:000$000 1872 a 1873 Nº 12 de 28 de ou tu bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23:960$000 10,6
Ama zo nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511:712$312 1872 a 1873 Nº 244 de 27 de maio de 1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61:320$000 10,1
Rio de Ja ne i ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,437:000$000 1872 a 1873 Nº 1.646 de 18 de de zem bro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . 629:582$000 9,2

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . 21,041:217$512 4,035:799$176 19,18



Nº 2
Mapa das es co las e es co la res que de via ter cada Pro vín cia do Bra sil, dan do-se uma es co la para 375 ha bi tan tes, e

 con si de ran do-se que os me ni nos em ida de es co lar re pre sen tam a sé ti ma par te da po pu la ção

PROVÍNCIAS POPULAÇÃO
LIVRE

QUANTAS ESCOLAS 
DEVIA TER

QUANTOS
ESCOLARES

QUANTAS ESCOLAS 
TÊM

QUANTOS
ESCOLARES

QUANTAS ESCOLAS 
FALTAM

QU AN TOS ME NI NOS CRES CEM
NA IG NO RÂN CIA

Ama zo nas. . . . . . . . . . . . 75.000 200 10.714 44 1.217 156 9.497
Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.000 773 41.428 183 5.891 590 35.537
Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . 420.000 1.120 60.000 156 6.320 964 53.680
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . . . . 161.518 430 23.074 74 1.816 356 21.250
Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . 530.000 1.413 75.714 271 17.135 1.142 58.579
Rio Gran de do Nor te. . . 220.000 586 31.428 92 2.938 494 28.490
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . . . . 270.000 720 38.571 123 4.952 597 33.619
Per nam bu co . . . . . . . . . . 1.000.000 2.666 142.857 457 14.727 2.209 128.067
Ala go as . . . . . . . . . . . . . . 306.534 817 43.790 207 6.715 610 37.075
Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . 230.000 613 32.857 179 6.073 434 26.566
Ba hia . . . . . . . . . . . . . . . . 1.140.000 3.066 162.857 376 19.666 2.690 14.319
Espí ri to San to. . . . . . . . . 51.825 138 7.403 87 1.974 51 5.429
Rio de Ja ne i ro. . . . . . . . . 800.000 2.133 114.285 580 13.774 1.553 100.509
Mu ni cí pio Ne u tro . . . . . 226.033 602 32.290 176 8.649 426 23.641
São Pe dro . . . . . . . . . . . . 360.000 960 51.428 362 11.651 598 39.777
São Pa u lo . . . . . . . . . . . . 770.000 2.053 110.000 582 18.738 1.471 91.262
Pa ra ná. . . . . . . . . . . . . . . 110.000 293 15.714 102 2.445 191 13.269
San ta Ca ta ri na. . . . . . . . . 125.000 333 17.857 122 3.934 211 13.923
Mi nas Ge ra is . . . . . . . . . 1.200.000 3.200 171.428 621 18.005 2.579 153.523
Mato Gros so . . . . . . . . . 60.000 159 8.571 32 1.236 127 7.335
Go iás. . . . . . . . . . . . . . . . 145.000 386 20.714 74 2.211 312 18.503

Soma . . . . . 8.490.910 22.6511 1.212.9802 4.890 170.067 17.761 1.042.910

1 Este nú me ro – 22.651 – é a soma dos quo ci en tes da di vi são par ci al de cada pro vín cia. A di vi são ge ral do Impé rio dá 22.642 es co las. A di fe ren ça é mo ti va da pe los res tos de uma e ou tra di vi são. O res to da di vi são par ci al é
3.100, o da ge ral, 160. So man do-se, pois, es tes nú me ros e di vi din do-se o re sul ta do por 375 acham-se mais 8 es co las e fi cam 267 ha bi tan tes in di vi sí ve is.

2 Re sul ta do da di vi são par ci al. A ge ral dá 1.212.987. O res to de uma é 50, o de ou tra, 1.



Nº 3
Mapa das es co las pri má ri as e se cun dá ri as do Impé rio do Bra sil

PROVÍNCIAS

INSTRUÇÃO PRIMÁRIA INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA

PÚBLICA PARTICULAR PÚBLICA PARTICULAR
AULAS ALUNOS AULAS ALUNOS AULAS ALUNOS AULAS ALUNOS

SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS

MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL

Ama zo nas. . . . . . . . . 28 (1) 8 36 771 187 958 7 (2) 1 8 252 7 259 2 2 84 84
Pará . . . . . . . . . . . . . . 90 (1) 73 (2) 163 4.217 1.202 5.419 17 (3) 3 20 414 58 472 3 (4) 3 130 130 7 5 12 (5) 875 302 1.177
Ma ra nhão . . . . . . . . . 76 (1) 47 (2) 123 (3) 4.153 1.161 5.314 14 9 23 600 406 1.006 4 (4) 4 139 139 6 5 11 (5) 386 301 677
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . 40 (1) 22 62 1.268 366 1.634 11 1 12 (2) 10 172 182 1 (3) 1 55 55
Ce a rá . . . . . . . . . . . . . 139 (1) 83 222 6.965 3.388 10.353 28 21 49 4.562 2.220 6.782 10 (2) 10 473 473 2 (3) 7 (4) 9 99 335 434
Rio G. do Nor te. . . . 54 27 81 1.897 735 2.632 7 4 11 212 94 306 5 (1) 5 117 117 1 1 5 5
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . 80 (1) 31 111 3.697 948 4.645 36 6 12 155 152 307 4 (2) 4 115 115 4 1 5 69 11 80
Per nam bu co . . . . . . . 196 (1) 148 344 (2) 8.118 4.919 13.037 60 53 113 1.100 590 1.690 7 (3) 7 379 379 22 10 32 471 201 672
Ala go as . . . . . . . . . . . 72 (1) 56 128 3.449 2.405 5.854 38 41 79 393 468 861 3 (2) 3 96 96 5 2 7 195 65 260
Ser gi pe . . . . . . . . . . . 86 (1) 62 148 3.355 2.136 5.491 20 11 31 410 172 582 4 (2) 4 226 226 1 2 3 26 5 31
Ba hia . . . . . . . . . . . . . 219 (1) 61 280 11.592 3.418 15.010 60 36 96 (2) 3.106 1.550 4.656 3 3 (3) 444 444 28 15 43 1.024 479 1.503
Espí ri to San to . . . . . 68 (1) 14 82 1.561 275 1.836 4 1 5 106 32 138 2 1 3 (2) 61 32 93 1 1 2 (3) 17 10 27
Rio de Ja ne i ro. . . . . . 239 (1) 177 416 6.486 3.175 9.661 116 (2) 48 164 2.936 1.177 4.113 3 3 43 43 10 4 14 617 207 824
Mu ni cí pio Ne u tro . . 36 (1) 31 67 2.296 1.721 4.017 53 56 109 (2) 2.921 1.711 4.632 3 (3) 3 370 370 37 28 65 1.250 533 1.783
São Pe dro . . . . . . . . . 164 (1) 90 (2) 254 4.642 2.607 7.249 69 39 108 3.042 1.360 4.402 2 (3) 2 39 39 1 (4) 1 53 53
São Pa u lo . . . . . . . . . 298 (1) 181 (2) 479 9.255 4.853 14.108 61 42 103 3.010 1.620 4.630 4 (3) 4 226 226 9 9 436 436
San ta Ca ta ri na . . . . . 53 (1) 41 94 2.186 1.002 3.188 24 4 28 632 114 746  (2)

Pa ra ná. . . . . . . . . . . . 53 (1) 33 86 1.506 629 2.135 11 5 16 (2) 236 74 310 2 (3) 2 57 57 3 1 4 (4) 133 18 151
Mi nas Ge rais . . . . . . 391 125 516 14.552 2.790 17.342 73 32 105 (1) 462 201 663 37 (2) 37 1.250 1.250 26 (3) 3 29 97 55 152
Go iás . . . . . . . . . . . . 49 24 73 1.687 492 2.179 1 1 32 32 2 (1) 2 145 145
Mato Gros so . . . . . . 22 5 27 1.005 171 1.176 5 5 60 60 8 (1) 8 87 87 1 1 26 126

 To tal 2.453 1.339 3.792 94.658 38.580 133.238 685 413 1.098 24.651 12.178 36.829 109 1 110 4.536 32 4.568 166 84 248 5.769 2.522 8.291



RECAPITULAÇÃO

INSTRUÇÃO PRIMÁRIA INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA

AULAS ALUNOS AULAS ALUNOS
MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC. FEM. TOTAL MASC.  FEM. TOTAL

PÚBLICAS PÚBLICAS

2.453 1.339 3.792 94.658 38.580 133.238 109 1 110 4.536  32 4.568
PARTICULARES PARTICULARES

685 413 1.098 24.651 12.178 36.829 164 84 248 5.759 2.522 8.291
3.138 1.752 4.890 119.309 50.758 170.067 273 85  358 10.305 2.554 12.859

AMAZONAS. . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se as ca sas  dos edu can dos ar tí fi ces e
aprendizes ma ri nhe i ros, bem como os res pec ti vos alu nos.

(2) Com pre en dem-se 3 au las par ti cu la res sub ven ci o na das.
PARÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se o es ta be le ci men to dos edu can dos, dos

apren di zes ma ri nhe i ros e o dos me no res ar tí fi ces.
(2) Com pre en de-se o Co lé gio do Ampa ro, que só tem au las

de ins tru ção pri má ria.
(3) Como fiz no Ama zo nas con tei en tre as par ti cu la res as

aulas su bven ci o na das.
(4) Liceu, Se mi ná rio e casa de edu can dos, que tam bém dá

ensi no se cun dá rio.
(5) Co lé gi os par ti cu la res da ca pi tal e do in te ri or da Pro vín cia.

MARANHÃO . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se os es ta be le ci men tos de edu can dos e
apren di zes ma ri nhe i ros.

(2) Com pre en de-se a Es co la do Re co lhi men to.
(3) A Assem bléia Pro vin ci al aca ba de cri ar mais al gu mas

cadeiras de ins tru ção pri má ria.
(4) Liceu, 3 au las avul sas, uma das qua is na casa dos edu -

candos. O Li ceu tem 11 ca de i ras.
(5) Se mi ná rio pe que no e ou tros es ta be le ci men tos de hu ma ni da des.



SERGIPE . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en de-se a casa dos apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Li ceu e au las avul sas.

PIAUÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en de-se a casa dos edu can dos ar tí fi ces.
(2) 8 no mu ni cí pio da ca pi tal e 4 em Oe i ras, Va len ça e Par na í ba.
(3) Li ceu.

BAHIA. . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se os me no res dos ar se na is de Ma ri nha e
Gu er ra.

(2) Com pre en dem-se aqui as par ti cu la res sub ven ci o na das.
(3) Li ceu, Se mi ná rio e cur so pre pa ra tó rio da es co la de Me di -

ci na.

CEARÁ. . . . . . . . . . . . . . . . .(1) A pro vín cia não tem casa de edu can dos ar tí fi ces; tem de apren -
di zes ma ri nhe ri os, e essa é con tem pla da na con ta.

(2) Li ceu, cur so pre pa ra tó rio do Se mi ná rio e 8 au las avul sas.
(3) Ate neu e o Co lé gio Ce a ren se.
(4) Co lé gi os de edu can das e ou tras ins ti tu i ções pias sub ven ci o na das pela

Pro vín cia.

ESPÍRITO SANTO . . . . . .(1) Com pre en dem-se os apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Co lé gi os.
(3) Idem.

RIO GRANDE DO
 NORTE . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Li ceu e 4 au las avul sas.

RIO DE JANEIRO . . . . . .(1) A Pro vín cia não tem edu can dos, nem apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Com pre en dem-se aqui as au las par ti cu la res sub ven ci o na das.

PARAÍBA. . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se os edu can dos ar tí fi ces e apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Li ceu e 3 au las avul sas.

MUNICÍPIO NEUTRO . .(1) Com pre en dem-se os me no res dos ar se na is de ma ri nha e guer ra.
(2) Com pre en dem-se as au las sub ven ci o na das.
(3) Co lé gio de Pe dro II, in ter na to e ex ter na to e cur so pre pa ra tó rio do

Se mi ná rio. Igno ra-se o nú me ro de alu nos des te es ta be le ci men -
to.

PERNAMBUCO . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se as au las dos ar se na is de Ma ri nha e Gu er ra.
(2) Não se com pre en dem as par ti cu la res sub ven ci o na das.
(3) Co lé gio das ar tes , Gi ná sio, Se mi ná rio e 4 au las avul sas.

SÃO PEDRO . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se os me no res dos ar se na is de Ma ri nha e
Gu er ra.

(2) Com pre en dem-se as au las e me ni nas dos 5 asi los que tem a
pro vín cia.

(3) Ate neu Rio Gran den se e 1 aula avul sa.
(4) Par te non li te rá rio.

ALAGOAS. . . . . . . . . . . . . .(1) A pro vín cia não tem edu can dos nem apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Li ceu e au las avul sas.



SÃO PAULO . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en de-se a es co la dos apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) Com pre en de-se o co lé gio das edu can das.
(3) Se mi ná rio pe que no, cur so de pre pa ra tó ri os de fa cul da des

e au las avul sas.
SANTA CATARINA . . . . . . . . . .(1) Com pre en de-se a casa dos apren di zes ma ri nhe i ros.

(2) A pro vín cia não tem ins tru ção se cun dá ria, nem pú bli ca
nem par ti cu lar. Fe chou ul ti ma men te o co lé gio em que
ti nha con ver ti do o Li ceu.

PARANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) Com pre en dem-se os apren di zes ma ri nhe i ros.
(2) O nú me ro é 10; 8 para o sexo mas cu li no, e 2 para o fe mi -

ni no, mas há 3 mis tas, o que ele va o nú me ro de umas a
11 e de ou tras a 5.

(3) Li ceu na ca pi tal e co lé gio em Pon ta Gros sa.
(4) Co lé gi os.

MINAS GERAIS . . . . . . . . . . . . .(1) Estão aqui as au las sub ven ci o na das.
(2) Se mi ná rio de Ma ri a na e Di a man ti na e au las avul sas.
(8) Com pre en dem-se aqui as au las sub ven ci o na das.

GOIÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) O Li ceu e Se mi ná rio.
MATO GROSSO . . . . . . . . . . . . .(1) Se mi ná rio e au las avul sas.



Nº 4
Mapa dos es ta be le ci men tos de ins tru ção pro fis si o nal que exis tem no Impé rio

PROVÍNCIAS
PÚBLICOS PARTICULARES

ESTABELECIMENTOS ALUNOS ESTABELECIMENTOS ALUNOS

Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal
Ama zo nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 290 290
Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 337 337
Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 570 570
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 65 65
Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 255 255
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 249 249
Per nam bu co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 747 747 1 1 2 93 80 173
Ala go as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 11 11
Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 228 228
Ba hia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 8 1.098 26 1.124
Rio de Ja ne i ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 66 16 82
Mu ni cí pio Ne u tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 14 4.713 92 4.805
São Pe dro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 271 32 303
São Pa u lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 386 386
Mi nas Ge ra is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 103 103
Pa ra ná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 231 231
Mato Gros so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 57 57
Go iás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3
Espíri to Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 218 218
San ta Ca ta ri na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 219 219

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4 67 10.117 166 10.283 1 1 2 93 80 173



No tas
Ama zo nas – Esco la Nor mal, casa de edu can dos ar tí fi ces e de apren di zes ma ri nhe i ros.
Pará – Cur so te o ló gi co, Es co la Nor mal, me no res ar tí fi ces, edu can dos pro vin ci a is e apren di zes ma ri nhe i ros.
Ma ra nhão – Cur so Te o ló gi co, casa de edu can dos e apren di zes ma ri nhe i ros.
Pi a uí – Esco la Nor mal e edu can dos ar tí fi ces.
Ce a rá – Cur so Te o ló gi co.
Pa ra í ba – Edu can dos ar tí fi ces e apren di zes ma ri nhe i ros.
Per nam bu co – Fa cul da de de di re i to, cur so te o ló gi co, Es co la Nor mal para ho mens, dita para mu lhe res, es co la dos ar tis tas me câ ni cos li be ra is, apren di zes

mari nhe i ros e me no res ar tí fi ces.
Ala go as – Esco la Nor mal.
Ser gi pe – Esco la Nor mal e apren di zes ma ri nhe i ros.
Ba hia – Fa cul da de de Me di ci na, cur so de far ma cêu ti cos, cur so te o ló gi co, Esco la Nor mal para ho mens, dita para mu lhe res, apren di zes ma ri nhe i ros e me no res

ar tí fi ces, e Li ceu de ar tes e ofí ci os.
Rio de Ja ne i ro – Cur so te o ló gi co, Es co la Nor mal co mum a am bos os se xos.
Mu ni cí pio Ne u tro – Esco la Cen tral, es co la mi li tar, es co la de ma ri nha, cur so de me di ci na, de far má cia, de co mér cio, de be las-ar tes e de mú si ca, apren di zes

ma ri nhe i ros, me no res ar tí fi ces, Li ceu de ar tes e ofí ci os, au las da So ci e da de Au xi li a do ra da In dús tria Na ci o nal, es co la in dus tri al da So ci e da de Au xi li a do ra da In -
dústria Na ci o nal e da So ci e da de Pro pa ga do ra da Ins tru ção às Clas ses Ope rárias.

São Pe dro – Cur so te o ló gi co, apren di zes de ma ri nhe i ro e Es co la Nor mal para um e ou tro sexo.
São Pa u lo – Esco la de Di re i to, cur so te o ló gi co e apren di zes ma ri nhe i ros.
Mi nas – Cur sos te o ló gi cos e de far má cia. A Lei pro vin ci al de 4 de abril de 1871 man dou cri ar duas Es co las Nor ma is. Não sei se já es tão cri a das.
Pa ra ná – Esco la Nor mal e apren di zes de ma ri nhe i ros.
Mato Gros so – Cur so te o ló gi co e me no res ar tí fi ces.
Go iás – Cur so te o ló gi co.
San ta Ca ta ri na – Apren di zes de ma ri nhe i ros.
Espí ri to San to – Apren di zes de ma ri nhe i ros.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das es co las de agri cul tu ra não pude ob ter in for ma ções.
A es co la de pi lo ta gem da Ba hia já não exis te.
Os asi los de me ni nas po bres des ta e das pro vín ci as do Pará, Ce a rá, Per nam bu co, São Pa u lo, São  Pe dro e ou tras não são con tem pla dos nes te qua dro, mas no da

ins tru ção pri má ria. A ra zão é que, a bem di zer, o en si no dado por eles não é pro fis si o nal. Seu pro gra ma se li mi ta às pri me i ras le tras e al gu mas pren das do més ti cas.



Nº 5
Bi bli o te cas exis ten tes no Bra sil

PROVÍNCIAS PÚBLICAS PARTICULARES PROVÍNCIAS PÚBLICAS PARTICULARES

Nú me ros Vo lu mes Nú me ros Vo lu mes Nú me ros Vo lu mes Nú me ros Vo lu mes
Ama zo nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.400      Trans por te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 50.563 10 33.849

Pará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.691 2 6.139 Rio de Ja ne i ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8.000 3 5.000

Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6.323 Mu ni cí pio Ne u tro. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 153.834 11 125.457

Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.750 Mi nas Ge ra is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.575 1
Rio Gran de do Nor te . . . . . . . . . . . . . 1 764 San ta Ca ta ri na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.628

Per nam bu co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5.955 1 9.465 São Pe dro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6.200
Ala go as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4.674 1 359 São Pa u lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11.234 8 9.100

Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 1 800 Pa ra ná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.300
Ba hia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 29.829 3 10.763 Go iás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5.107

Soma . . . . . . . . . . . . . . . 11 50.563 10 33.849 Soma . . . . . . . . . . . . . . . . 34 231.134 37 184.713

Ama zo nas – Na ca pi tal.
Pará – To das três na ca pi tal.
Ma ra nhão – Ambas na ca pi tal. A bi bli o te ca pú bli ca está fe cha da e pode ter 2.000 vo lu mes. Aca ba-se de fun dar mais uma bi bli o te ca com o nome de mi li tar, cu jos vo lu mes não se con tam aqui.
Ce a rá – Na ca pi tal.
Rio Gran de do Nor te – Na ca pi tal.
Per nam bu co – To das as três na ca pi tal. A Es co la Nor mal tem uma de 124 vo lu mes que não con tei no mapa.
Ala go as – Uma na ca pi tal, ou tra em Pe ne do.
Ser gi pe – Ambas na ca pi tal.
Ba hia – Cin co na ca pi tal e uma em Va len ça.
Rio de Ja ne i ro – Uma lei pro vin ci al man dou cri ar bi bli o te ca em to das as ci da des. São es tas 15, por tan to 15 de vem ser as bi bli o te cas. Cons ta po rém que além da ca pi tal só em 6 ci da des es tão cri a das bi bli o te -

cas, ig no ran do o nú me ro dos seus vo lu mes. Cal cu la-se que cada uma tem pou co mais de 1.000 vo lu mes. As par ti cu la res são: uma em Vas sou ras, ou tra em Pon te Nova e ou tra em Nova Fri bur go.
Mu ni cí pio Ne u tro – Na Cor te.
Mi nas – Uma em Ouro Pre to, ou tra em São João d’El-Rei e ou tra na ci da de de Cam pa nha, cu jos vo lu mes ig no ro.
San ta Ca ta ri na – Na ca pi tal.
São Pe dro – Na ca pi tal.
São Pa u lo – Três na ca pi tal, duas em Cam pi nas, uma em San tos, uma em So ro ca ba, uma no Ba na nal e uma em Itu.
Pa ra ná – Na ca pi tal.
Go iás – Na ca pi tal.



Nº 6
Mapa das es co las no tur nas para adul tos que exis tem no Bra sil

PROVÍNCIAS
PÚBLICOS PARTICULARES

AULAS ALUNOS AULAS ALUNOS
SEXOS SEXOS SEXOS SEXOS

Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal Masc. Fem. To tal

Ama zo nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 102 102 1 1 75 75

Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 98 98 5 5 268 268
Ma ra nhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 495 495
Pi a uí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 142 142

Ce a rá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Rio Gran de do Nor te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 66 66 3 3 130 130
Pa ra í ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 79 79

Per nam bu co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 377 377 5(1) 5 121 121
Ala go as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 236 236
Ser gi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 67 67 3 3 68 68

Ba hia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15(1) 15 547 547 11 11 312 312
Espíri to San to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 41 41 1 1 13 13
Rio de Ja ne i ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19(1) 19 6 6

Mu ni cí pio Ne u tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 199 199 6 6 1.896 1.896
San ta Ca ta ri na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
São Pe dro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 131 131

São Pa u lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 121 121 1 1 29 29
Mi nas Ge ra is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Pa ra ná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 38 38 1 1 22 22

Mato Gros so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Go iás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 47 47

 Soma 83 83 2.113 2.113 53 53 3.607 3.607

Ce a rá – (1) Diz-me o Sr. João Brí gi do que se cri a ram três es co las para adul tos em 1871, mas, que ten do sido pro vi da só uma, essa mes ma foi de po is ex tin ta por fal ta de fre qüen ta do res.
Per nam bu co – (1) Com pre en de-se a es co la dos me câ ni cos li be ra is.
Ba hia – (1) Como se tra ta de es co las para adul tos, com pre en do aqui uma exis ten te na ca de ia, não obs tan te ser di ur na.
Rio de Ja ne i ro – (1) Igno ra-se o nú me ro dos alu nos, quer das es co las pú bli cas quer das par ti cu la res.
Mi nas – (1) Não tive in for ma ções a res pe i to.
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