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CABINET 
DU 

MINISTRE 

5/ 46.555 D 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Ministre me charge de l’honneur 
d’aocuser reception de votre lettre du 24 mars 53 

relative à l'Enseignement Primaire en Belgique. 

Votre demande est soumise à un examen attentif. 
Au cas oú une suite favorable y serait réservée, 
j’aurai soin de vous la communiquer. 

Veuillez agréer, M onsieur le Directeur, 
l'assurance de ma consideration distinguée. 

Le Secrétaire particulier, 

' 
G. DEHOUX. 

A Monsieur Anisio TEIXEIRA 
Directeur de l'Instituto Nacional de Estudos Pedagogicas Ministerio da Educaçao e Saude 
Rio de Janeiro, D.F. 

BRESIL.
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CABINET 
DU 

MINISTRE 

130/5/21095 D. 2 I _4_ 1952 

Monsieur le Directeur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 28 fêv ' 

I952, par laquelle vous me demandez des renseignements 
relatifs à l'enseignement primaire dans notre pays. 

Mon Administration a été invitée à vous 
fournir les informations nécessaires et vous fera 
parvenir, dês que possible, dúment remplis, les ques- 
tionnaires qui étaient annexés à votre lettre. 

Veuillez agréer,-Monsieur le Directeur, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Monsieur Murilo Braga, 
Directeur, 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
Ministério da Educaçao e Saude 
Rio de Janeiro, D.F., 
BRASIL;
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DE 

l’lNSTRUCTION PUBLIQUE - BRUXELLES, le ...lõ...mªi.....l955.e ..................~ 
DIRECTION GENERALE DE L'E.P. 

et de l'E.N.~~
~ ~ 

Réponse õ 
Dg 215 . 

I & 
A Monsieur Anisio Teixeira, 

T / 
L 

ANNEXES , Directeur de l' Institut national ' d'Etudes pédagogiques, 
N. B. _ Priêre de rappeier dans la Mínistêre de l'Educatíok 
réponse Ia date et le numéro de Ia , “'n-Xx 
dépêche, ainsi que Vindication de lo RIO DE JANEIRO.— 'Nº , 

. E. % 
“'“——

_ 

Direction. ---"--..... ..... “TIT-U {0 Ni“ . 

/ 
EsTUnow Fºgo 

,nº“ L : 
tu.—"É.: 

". a “O ., ' 

. i 

"r ”JUN; 1953 
: PROT ª_—

O 
, Ivo CººL 0 

Monsieur le Directeur, 
' afiée £125! 

OBJET : Renseignements relatifs à l‘avancement des élêves d'écoles 
primaires. ‘

~ 
Comme suite à votre lettre du 2h mars 1955, qui 

m'a été communiquée le 15 avril 1955, j'ai l’honneur de vous faire 
parvenir les renseignements que vous souhaitez. 

Je crois utile d'y ajouter une breve notice expo- 

sant l'organisation de l'enseignement primaire en Belgique. 

Veuillez trouver ici, Monsieur le Directeur, 

l’assurance de ma considération três distinguée. 

POUR LE DIRECTEUR GENERAL, 

le Conseiller adjoint,

” 

E . WILPUTTE .

~
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N.B.- A ce total, s'ajoutent quelque 100.000 enfants soumis à l'obligation scolaiié’ 
et ínscrits dans des établissements privés non inspectés ou dans des sections 
préparatoíres de l'enseignement moyen. Pour ces élêves, il ne nous est pas 
possible, dans l'état présent de la statistique, de fournir une ventilation 
par année d'études et par âge.
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Note concernant l’Administration de 1'Enseignement 
primaire de Belgique. 

+ + + 

FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DU SYSTEME BELGE D'ENSEIGNEMENT. 

L'article 17 de la Constitution garantit la liberté d'ensei- 
ggement : 

" L'enseignement est libre ; toute mesure préventive est in— 
terdite ; la répression des délíts n'est réglée que par la loi." 

La Constitution reconnaít ainsi le droit pour quiconque d'ou- 
vrir une école et d'y enseigner, sans autorisation ni cautionne— 
ment, sans avoir â justifier de capacités scientifiques ou péda— 
gogiques, en dehors de tout contrôle des pouvoirs publics sur la 
convenance des locaux, 1a qualification des maitres ou la valeur 
de l'enseignement. 

Prévoyant que l'initiative privée ne suffirait pas à pourvoir 
â tous les besoins éducatifs, le Constituant a ajouté : 

" L'instruction publique donnée aux frais de l'Etat est éga- 
lament réglée par le loi." 

Rºsal-ses. 

C'est la liberté d'enseignement ainsi conçue qui explique la 
coexistence dans notre pays de deux catégories d'établissements 
scolaires : ' 

1. Les établissements dits "officiels", entnetnms aux frais des 
pouvoirs publics (Etat, province, commune). 

Est particuliêrement digne d'être souligné le caractere 
non étati ue des enseignements gardien et primaire. La presque 
totalite de nos écoles gardiennes et primaires officielles sont 
des établissements communaux. Seulement quelques écoles pri— 
maires_et gardíennes officielles relêvent directement de l'Etat 
(classes préparatoires de l'enseignement moyen de l'Etat ; éco— 
les d'application annexées aux écoles normales primaires et 
gardiennes de l'Etat). 

2. Les éteblissements dits "libres", créés et edministrés par l'i- 
nitiative privée (particuliers, associations, congrégations re- 
ligieuses, ...). 

Ces établissements sont Earfois subsidíés sous certaines 
conditions (enseignement gardien, primaíre, normal primaire). 

Subsidiées uniquement par liEtat, les écoles primaires 
et gardiennes sont dites "edogtables".

. 

Subsidiées à la fois par l'Etat et par la commune, elles 
sont dites "adoºtées". 

Les écoles normales primaires qui reçoivent les subven— 
tions de l'Etat sont dites "agréées". (pour plus de détails voir 
la note consecrée â l'Administration de l'enseignement normal) 

Le schéma ci—joint situe les écoles qui relêvent de la 
Direction générale de l'enseignement primeire et normal dans 
l'ensemble du systême scolaire belge.
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I.— L'ENSEIGNEMENT DIT "GARDiflfiflg 

Clientele et finalítê. 

Cette denomination légale, dont les deux termes sont en vê— 

rítê peu heureux, recouvre l'éducation préscolaire ou, plus exac- 
tement, 1'éducation scolaire qui precede la période de scolaritê 
légalement obligatoire. 

Nos h. 072 jardins d'enfants accueillent actuellement quel— 
que 300.000 bambins de 3 à 6 ans dans plus de 8.000 classes, soit 
une moyenne de 35 enfants par classe. Ce total de 300.000 unitês 
represente 80 % environ des enfants vivants âgés de 3 à 6 ans. 

Programme et méthodes. 

Le programme et les méthodes préconisés par la Direction 
générale de l'enseignement primaire et normal sont définis dans 
un "Plan des activités éducatíves â l’école gardienne", portê à 
la connaissance des autoritês scolaires par arrete mínistêriel 
du 2 octobre 1950. 

gªglífícation du personnel. 

D'une enquete récente (19h9), il résulte que plus de 97 % 

des ínstitutrices froebelíennes possêdent le diplôme qui les habi- 
lite à leurs fonotions. Quelques institutrices âgêes, moins de 
3 %, restent dispensées du titre requis en vertu de certaines 
dispositions de la loi. 

Les traitements rêcemment ajustes des institutrices gar- 
diennes vont de 51.h08 Frs. à 98.532 Frs. suivant l'ancienneté de 
l'agent et l'importance de 1a commune. Les institutrices Vivant 
en commun (congreganistes) reçoivent un demi-traítement. 

Organisation matéríelle. 

Une enquête portant sur les quelque M.OOO établissements 
inspectés du pays a fourni une vue d'ensemble sur l'organisation 
matérielle et pédagogique des jardins d'enfants en 19h8. Ce ta— 
bleau de bord a permis d'établir un programme d'action efficace 
parce que fondé sur la connaissance des réalítés. Il nous permet 
de suivre de pres l'évolution de la situation. 

Essai d'ínsgection sgécialisée. 

A titre d'expérience, l'ínspection exclusive des jardins 
d'enfants a été confiée à des inspectrices cantonales dans les rê— 
gions bruxelloise, anversoise, liêgeoise et carolorégienne. 

Tutelle sanitaire. 

A noter enfin que 1a tutelle sanitaire des écoliers est lê— 
galement obligatoire dans nos jardins d'enfants. L'inspection mé- 
dicale scolaire organisée aux frais des communes s'étend â toutes 
les écoles gardíennes et primaires soumises au régime de la loi. 
Elle doit comprendre au moins un examen des élêves au moment de 
leur entrée ã l'êcole et une visite mensuelle de l'établissement.



5. 

, II.- L'ENSEIGNEMENT DIT "PRIMAIRE" (denomination 1éga1e). 

L'enseignement primeire dispense ce qu'on a justement ap- 
pelé "le pain et le vin de la culture" â qualque 800.000 enfants 
de 6 à lu ans dans prés de 9.000 écoles avec plus de 50.000 clas— 
ses (moyenne par classe = eu êlêVes). 

Ce cycle d'études est obligatoire. 

Finalité et clientele. 

La finalité educative de l'école primaire, son programme 
et ses méthodes sont dêfinis dans un "Plan des études primaires", 
plan três progressiste qui date de 1936 et dont l'aménagement 
est actuellement en cours. 

Un organisme consultatif dénommé Commission Consultative 
Universitaire de Pédagogie se charge des recherches experimenta— 
les que luiasonfie lá—Éirection gênérale de l'enseignement pri— 
maire et normal en vue de fender les techniques scolaíres sur 
des données scientifiquement étáblies. 

Qualification du personnel enseignant. 

Les fonctions d'institutrice et dªínstituteur primaire 
dans les écoles soumises au regime de la loi sont confiées à un 
personnel qualifié. Une enquête de 19L9 revele qu'il reste â 
peine, et seulement dans les écoles adoptées et adoptables, fififlo 
agents âgés dispenses du diplôme requis en vertu de certaines 
dispositions de la loi de l9lh. 

Le perfectionnement du personnel enseignant en exercice 
est l'objet de nos préoccupations constantes. 

Sont destinés à y pourvoir : 

1— les Cºnferences pédegogiques trimestrielles dont la direction 
est confiêe au personnel inspectoral ; 

2— l'organisation largement décentralisée de cours et de journées 
d'études ; 

5— l'organisation sur le plan national de Semaines d'information 
et de perfectionnement pédagogique ; 

h— les cercles d'études librement constitués par les instituteurs 
dent l'activité est encouragée et soutenue par l'Inspection 
et l'Administration centrale. 

$2122 Leéseeiaise - 

Les barêmes des traitements viennent d'être revus (loi du 
30 juin 1951). Ils vent de 59.220 Frs. ã 11u.6óo Frs. suivant 
‘l'ancienneté de l’agent et l'importance de la commune oú i1 
exerce ses fonctions.
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Organisation matériellg. 

En l9h9, une veste enquete portant sur les établissements 
d'enseígnement primaire soumis au regime de la loi organique nous 
a fourni un tableau de bord analogue à celui qui avait été dressé 
en 19u8 pour les jardins d'enfants. Un plan d'action s'en est 
suivi qui permet déjà d'enregístrer de substantielles améliora— 
tíons des locaux et de l'équipement didactique. 

Inepectiºn. 

En ce qui concerne les aménagements aux installations ma— 

téríelles aussi bien que sur le plan du progrês pédagogique, l'ins— 
pection joue un rôle qu'il est utile de souligner. 

Deux ínspecteurs généraux, 25 ínspecteurs principaux et 
quelque 160 inspeoteurs cantonaux servant "d'yeux et d'oreílles" 
à l'Admínistration,centrale. Leur rôle, fait essentiellement de 
conseil pédagogique, est accessoírement d'ordre administratif. 
Ils sont secondés par 25 ínspeotrices des travaux fémínins. 

L'inspection de l'enseignement religieux donné aux élêves 
non dispenses est assurée par 56 inspecteurs diocésains. 

Inspection médicale. 

Ce qui a été dit ci—dessus.de la tutelle sanitaire des 
ecolíers s'applique à la fois aux écoles primaires et aux écoles 
gardiennes soumises au regime de la loi organíque. 

Gratuíte de l'écolage et des fournitures. 

Dans les écoles prímeíres et gardíennes, aussi bien commu— 

nales qu'adoptées et adoptables, l'écolage est gratuit. Les four— 
nitures classiques sont fourníes gratuitement aux enfants dont 
les parents ne sont pas imposés â l'ímpôt complêmentaire persons 
nel.
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41131a./Bruo<elas/Of‘j ostº lB/Anexo nº 1/ (2). 

COPIA. 

HÚTE SUR LES BIFFEREETS EESEIGKEMEHTE EH BELGIQHE 

Régime aéministratif: 
En Belªiqua l’enserénemant sat libre, c'eat—ã—dira qu'il 

peut dépendre d autaríàê & t âíveraaa mais aº ramanant à deux 
grandes catêgeriea. 

I l’Enaeignemsnt affiaial 
1) ºrganiaê par I‘Ecat: êaelas primaires préparatoiras des Eca— 

» las Meyennes 
‘Enaeignament Mayan at fiermal 
Enseignement Technique (àrea pau) 

-Enseignement Superieur {2 Huiversiãês 
sur A 

2) ºrganisê par les Frovincea: Enaaignemant Mayan at Hºrmal 
(três pen) 

Enseígneaant Technique (surtout) 

3) Grganisê par leg Gammuaes: Ensaignement gardian et primaire 
K (surtout) 

» Exneytiannallemsnt, les autres 
degréa. 

xi: l'Enseignamªnt' libre
, 

1) E¢clea libras proprement ditas: 
& 

Eneias confesãíannalles de l‘Enseignement 
Mayan âsurtautl 
Baux Únivarsites (d'ailleurs subventioa» 

nêes) 

eªealea libras adúphêea et adaptablea: 

surtºut l’Enséignemant Frimairs et 1*En— 
seignemant Technique subventionnés. 

GGÉFERE ' CGNFGRME 

0/96 75%@% C” 
y e sac, anta ettor

7 Auxiliar. 2' Secratario



/ EmbÍÍÉ/ÉÉÉÍagÍgÉgºgâlêºªºfâ/íªhv/Anexo nº 1/ (1) “MF-Hªº —— 5“ 

_,(:()[31[X. ' 

%%ggagtª 

LES QEGEÉÉ ª'ããââíªãEãÉHT 

_l. Ensaiaªamant garáíaª= 6e 3 â & ans. ªeraannal d*inatitutríces fraeàe— 
liannªs. ªarniar programma d’études an âate du 
1% juin 1927 

2. Enªaigyaaeng ggígªgrazde & à 12 ans. Parscnnml d‘instigut&ura at ins— 
titutriaea. âarniar prºgramma á'etudaa an date 

, , du 13 mai 1935.'{Cf. flocumanta ci-joints) 
Four ca&plet§r la pariaáe ae saolarite obligatoige (jua u'à lh aªa) la pla rt dialaaalea pr§mairea ant && être pralangasa && aux áegraa: le 

quazri me degre ( da 12 a là ana) avac yfiramnnel d'inatitutaura. 
eamªramd âwux granàaa aiviaions. 

ªaa àcolas mcyannçs. fie 12 à 15 una. Ensaíãnªâanb général avag un ºar— 
aonnel às râgante spacialfimaa. Ls àarníer prograaae á'atuàas data fie £926; 
11 & Gºnna âapuís lera, das aaáifíeatíona da &âtaíl. 

Les àthinâga. %% 12 à 18 ans. Enaaianamant général áêjê un peu spécia— 
lâsê (& , tea ânaiaanas, Hbâernaa at Samaarcgalaa) gºnna par un paraaa— 
aºl d*agre%sa da 1*En3a1 “Quant Mayan (lícaneíaa ivarsitairea) Barníar 
ãígâramãe anâaªencal daàa &“ 26.9.192h; a cannu galamant flapuis das mc— 

‘ cat ans. 

a. ªªªaigªgmªnt Tuehnua at Prufaasªónel. 

Compreud fies instigatiana trêa diveraea allant && la fin da çrimaíre au 
nivaau da l'Uníwarsíta, Les princípalaa aant lax Ecales prcfaaaionnallea 
cgmpreaant & annéea á'abuàaa, úont lag daux premifirga diallure amcorfi gê— 
negale, correspoudflgt aven les àaux áerniâres da l'ecale priªaàrà (Aa ác— 
gre) Personnal && ragênta au d’instituteurs pour les cºura ggneraux et ée 
monitaur5 pour l'ínítianían prºfaasiannalía. %ragramae adagªs aux círeaas— 
nausea. ' 

En marge deg Ecolas TfiahniQuaa da plain axaraíea, && placa un trªs 1m- 
pcrtant ensfiisnamant da perfactíannamàat cºm tenant das cºura an aoir, du 
dimancha at » aºs gaara saiaonniera pºur $$ agricultaurs. Persºnnel 
ãíês &ívers mais na fixige an e%rtifieat â'aptituáaa à l'ãnseignamant Tach— 

' que. 

5. ªnâªignºªêªt fiarmgl: 

&) Ease: namª & no frafihalian: yºur la farmation aas inaàítutrices 
aardianna * ' aan aa a la ana-ã 17 ans anviron. fiernier 
pragramme en fiata in 21 ªara 1923. -~ iai rímaí azipcur ;a'farmation d'inatítuteura at 

9 ma » tra annana d'abudaa auudessus de l'Ecola Mbyen- 
nag, fie 15 à 19 ana,.Barniar prºgramma an data du 7 aai 1926 aouvant medí— fia âapuís dang le âatail. 

~~ 
~ ~ 

C) Énaai nmmant nar aí, 0 aa: pºur la formauiun'das régangs at régentea 
â'ãcale ayanna. ‘ux annee aa—dessua áas'Huwani&as an flea atudea ê'íns— 
tituteurs. Train grandas apacialitêa: Líbtarairas acíentífíguaa, germa— 
niquaa. Earnier programaª an âata êu 23 aetabrfi 1527 at 29 fevrier 1928. 

6. Enaaigªamant Sugériaur: 

“Suwprend surtºut 1&3 quanta Bngvarsitéag Bruxallaa, Lauvain, 63nd at 
Liege && fig numbreusas Keelfia fiugarieurea a yragramme três áívars. 

darniêra iai argªniaaa && l'ªnssignemant Eugêríaur três souvant mo— 
difia depuis àana le àanail, raaanta au 18 avril ÉQÚ. 

Entãº áaa êtuúwa: quatra ans at plus.
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. . , — Coqvwflerow oes serois_sõbre o ensino brimerio belgª 

O ano de 1936 e3resent para o ensino primário belga-uma g ta rotate, cuja irmportIncia o tempo consagrou. O Plano de Estudos en 
tão divulgado afirmara a renovação da escola pública primária e se cons tituía em uma meosrfºm ãe conrixnot.e num convite aos mestr es para saí— 
rem da rotina e iwxi im ar uma ºcucºª'o funciona . A preciso que o edg 
cador tome a criança como ponco do paroida e cono centro constante ”de 
Suas preocupações: a criança com as suas necessidâdes, suas cendências, 
seus instintos, em uma palavrazsous íDLGTêSSuS" (Plano de Estudos .qgggh 

. ,A .,. Ora, os Enterêsse s dos crialças_tem sooretudo como eix o '. .., meio, prOXimo ou,:emoto. Por outro lado, na seeiedooe , 
. - l . O duo e cada-vez nzis tli3v3nrio 6.0 seu meio o nue torna incisnensavel : 

_ I 
que a ele se integre harmonªosenente. 

Baseados nessas verdaces psiool6jice s e sociais ,os autoresdo 
I, . . . Plano de Estudos ONÓUZLIUM um pIiI1o11310 a o então ignorado p los progra 

( ' mas, tanto belgas quanto do oxtros pa1.es: osuudo do meio considerado 
-J.

s 
' - 

. A“ 
no 

' " ' como a base de todos os et1v1dados oo classe. "É no meio pr6x1mo que 
O . vªl » A 

.. - se encontra a mcÁt rio. de ensino; lors .elc cuas 3 nada se pode encontrar. 
. ' 

. , _ 
x _’ Entre o meio e o Jovem esoo]_or o contato se estaoolece fsellmcnto o_to; .IL. ,A __1,. ., na inuteis grandes pro51m3ulos. O dos.nv olvimc nto OSlqulCO ea criança , , l. 

_ I naquilo que e natural e csíontaneo, rno os-a releq oªonago ao.meio,mas os 
seus conoortimzncos poster ores anrcqõ'ªos, os-ses sim, estão vinculados 
ao meio em que ela vive". 

Depois do Vinte an rdos, cºm repercusê
Í co 1936 foi revis São em progreras de outros na , : : . ! . '

. t'ndo, porem, integral: nte, o os Mi ito, as bssos,os prªª
1 

to em 1957,1215m 
- 

«Sto
I c1p1os o os I1 1 ô_os do orL mi na:. O novo Plano ac Estudos foi redigido 

com a preocupacão constante do ajudar o 3rorc ssor a compreenoo— melhor 
os princípios funõªmfnt is, para que melhor os possa cplicsr em seu tra 
balho. Por Ésse notivo, o texto 6 ilustrado com-I lanç IosoS exemplos pra 
ticos. Os proÇramas foram revistos o mais dotsl Z:“ do os, o que porem não 
dove constituir um freio as inicictiVE-s noir às in 

_ 

apretacõcs felizes 
a tenha comprovado. O joven profess or, no-ontanto, male eg 

_ 

o ajudarãoo mite sr os ensaios e erros 
I I . I 6 I froqfientos, 71513013 e perigosos Juo goralnonto ocorrem no inicio do mg 

gisterio. ..
_

,
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”70 .o . . f.. I 
O programa de pº grau e nais Sistematico: nesse nivel a coe-

, 

. . N . . ! o 
'

‘ são e a unidade sao 1nd1s1eI_sa.ve1s. - 

v . , . . 
Os esruôos priner os teiL finalidade própria. A Sistema"i 

( I l . . tizaçã o e as sínteses, caracteristicas 1a metodologia, no grau superior , 
"‘ 1 . A ' temiumrâo e coroera a eILcagéo de base comum a todas as criançªs. 

B m A educação e & instrição pela observacro co Leio 

1) Definição do 11010 

1 ._v_ , '. J- 

Sob o ponto de Vlsua pedagogfico, o meio exploravel e: 

u a casa paterna, a cola, a igreja, o cemiter rio, o jardim, o leu 
go . 

:.:-n . '1 . , 

— a rua, o quarteiroo, o bairro, 5 graça punlica, o parque com o / 
chafariz . 

— o Vidraceiro que veio tra wlhar na escola, o forjador na forja,o 
barqueiro e seu barco, o carteiro e o guarda. 

. l ' . 1 a duna, a praia, es ruinas prOXimas. 

» as tecelagens de Verviers ou de Gand, os engenhos de açúcar de 

Hesbaye . 

— a estacão e o cºrreio, o hot cidade e a prefeitura, a dis =

e 9_ . . N ) LrlJ 1gao da aguaÇ 

A . .... _ o sol a cwuvt o gelo, a neve, o Vento, & inundeçço, a seca . 

. ' . . ' Para o educador o zwio e ucuilo que, interessando a criança 
s pensar, a asso— <' H po de uma determinada idade, leva—a a eutir, a obser

s

: 
ciar, a raciocinar, a exprimirmse, a de enher, a redigir, a contar, a 

A º o 1 ' 1 ler = todas essas &tldCQeS surginco e sendo Isa Ml Had s naturalmente 
porque sua motivscão sendo interior, faz com que elas trage m em si mes— 

n fim.E 
09 

ma.s uma solicitacao e 

2) Valor educativo do meio 

O meio estimula a crianca le qualquer idade. Fora de qual — 
:) 

quer ação escolar, sem sistema e sem mestres, e meio lhe confere uma in— 
" l I K I finidade der Mo Io os relativas a linguagem, aos num LCÍOS, ao tempo e ao es» 

"1 w _A o » o 

pago & crusaliccle, \s propriedªues de ce'tos SuDSÉBDClaS,7. utilidade 
das ece nine ainda opoItLi1C-3fle , sem “e renovadas, de utili 

, de exercitar os sentidos , 
s “e estabelecer
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relações, de tirar conclusões que sua eL ericncia posterior amna ou 

confirma;,em suma, ocasiões de des cwnvolver suas potencicq lideões pelo 
-xercício. 

3) O meio escolar 

A "redescoberta" terá maior eficácia e anolitudc conõu 

por um.8 dulto QL.E -lificalo, o aestre, e : lcrtir de um meio spropricdo, a 

escola. Essa meio ultrapasse os limites estreitos da sºlª le orla, os — 

tendendOuse progressivamente & aldeia, ao bcirro, & cidade, É região, ao 

país, ao universo, pornne e criança tr,z lera a escola o interesse pelos 
lugs res (1ue lhe s50 familiares, com mil conhecimentos precisos que aí ag 
quiriu, ao lado de seifcinen'os ingênuos pelos seres e coisas que os po = 

VOC—.Ele 

&) Alcence da observação 

3 mesmo , 
r c. . .mtivar [4. d- m ó º] 

CLC, WOT si mesmas, j. interessan.a crianca, & e,eneã 

ra mantida e o esforço de re flexão todo natural: observaoão de plantas e 

de aninois Tomésticos, no 5 eu esenvolriwcdto, com Xplicacões elementa=n 

ressobservacõo io solo, do solo e do relevo, com um mínimo de explica— 

ções e de no ífícaªgb01JSGfVC”ÉO o trabalho mamºdo, descoberta 
-c e % 

l ; consºrocõís, generalizaªõe , induceo 

e do ducão. Se 5 cssim Cho : oviance tomara consciêncic, de uma forma na” 

tural, oc certos relacoes entre os frZos, os ccontecideitosz primeiro,re= 
laeoes superficiais, que depois se tornarão mais profundas, complexas,abs 
tratas, embora su"gidas lo concreto. É a sim que a escola desenv olverâ os 

ulgm manic e o re ciocínio; alimenta I . n n __ ' espirito de observeçao, : oilciõo, o 3 l . . A . ' . ra o p nsa,cnto, multiplicrre os interesses e enriguecera & personalida— 
ce. 

" I * . . 
A escola primária nao estuda Sistematicaiente o nele. Ela o 

I. .1, I I. . utiliza para fins essencialmente educativos e didaticos. As51m agindo ,! el: da & criança.certos conhecimentos, o que e nx elente, embora OCldªn— 

tal e ecundârio. Em certos aspectos do seio, nue apre sentam afinidade 
ade, a escola encontra uma

)

3 

com a vila da criança e despertam sua curiosid 
Io «A o _ n 

IOLGO de interesse os, U1 sustentaculo do eszo-,o intelectual e moral, fa—
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. 13.0 

A ' ' 1“ . 
;* 

tores educativos de priaeira ordem. ala cai retira os assuntos de estuw 

do, ocasiões de instruir, de enriquecer e de orgm Mi zar os. conhecimentos. 

Ela assegura Instrução e Educdci'o pela observaaão do meio. 

" . ' . 5) Exploragao do 11010 , programas e tecnicas 

, -u N o ". 'v 

Se e verdade que a oeservaçao do meio ravorece sooremodo o 

desenvolvimento do espírito, a ele devemos recorrer com a preocupaeão cas 
soma de conhecimentos julgados in 

__ 

Ç.) tente de "dar a nossos alunos uma cert 
, o 'ª . l A . . . .. . 

dispensaveis a vida'. Sera um erro acre ito r que a utilizacao do meio tu 
do possa suplantar e que deva monopolizar todo o t tempo do professor e do 

aluno. 

As tecnicas escola res s50 es sencie is . Citemos, como exemplos, 

a leitura elementar, a leitura corrente, a correta expressão oral e escri 
ta, a ortografia e as noções ce grxnkticç oro mi ca, o uso de s táouas dermfl 

tiplicm ao e de divis5.o, as o_uatro operacoes, as ornu1 s indiSpensaveis 

ao cal culo de areas e de volumes. Essas técnicas obrig at oria mente impõem

S lio” es especiais e exercícios multiplos (que neccs arianente não precisam 

eStar desvinculados da observceõo d.o ; aio) de rex xl U) 0! (.) «s, de repeticões,de 
Sinteses, alem dos exercícios de controle. ' 

;. 
.!. & "' '< t 

(1/1 Quanto as noçoes, alguna s eStão na base para 1c-uisin5.o e uti— 
. . I . lização intel rente das tecnicas. .Otwt º_s const 1 onera uma bagagem de cultº 

. . l I 1 _ ra indispensavel: podera uma criança ao 12 anos igno orar as localidades 
o' . . . 

principais de nossas prov1nc1 as, as Cidales importantes do globo, a dispg 

sição dos oceanos e dos continentes con. 0 nome d:- s cinco pa rtes do mundo, 

os Roman cetrangeiras na Bélgica, os inerit os de Leopoldo 
t) 

O ensino siste co orew-turo da um fa lso saber, enquanto mx: 

os métodos de observaeão gar: ntem um ECOIVO substancial, sc o professor ja 
mais perder de vista os progra.1as mínimos propostos. De um lado, a utili 

cão do meio; de outro, técr1icas e conhecimentos esool€ res não se exclu— 

em nem sº,opõen. Os con11 moi entos e as tecn.i cas, adquiridas ou em vias 
de aquisição, são constantci ente utilizados na Xploraoão Ledagôgica do 

macio: o aluno le intelieensclcnt 1era se informar, redige claramente e 

sem erro para ser lido e counrecnciõo, calcula para achar ou verificar um 
... A . 

preço, uma dimensao, um dado de que 1 ele tenha necesSidade. 
. N N . ' ‘ O 

No: er1odo de ac_ui51çao, êle nao des aninara rap 1d cara ente se 

sentir que essas tecnicas tem u.tilidado imediata. O mestre deve apelar 
. . ' . 

rais para esse motivação do que para fastidios as e interminaveis serie sck 
A . exercicios puramente mecanicos.
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6) Utilização"do meio segundo o grau 

... . A I , . .“,1 
A queStao do interesse val alem da de prox1miuade ou de &— 

fostemento. 
Se o gestre conpreender seus alunos, progressive n ente des“ 

A . . A . cobri seus in.teresses s inceresse se que caracterizam ca de. ida-s 

es que vc.r1€ rw de acer do com 

De.Ld modo geral, podemos dizer que os assuntos de es tudo 
serão escolhidos: 

pwacm pomxmos = no meio eir cunde.nte, o mais frequentemente nos aspec— 
. ' . .. . tos diretamente observaveis com exclusão dacueles rue estao acina da com , .. i -- 

preensão inIa ntil; 
pamlos do 29 gnnl « no be irro, no lugarejo ou na cidade, tanto quanto na 

região, o mais rqUe cheiª mt entre os aspectos que possam ser observabs 
. » ' ( . ' lretomente, m.as que levem a explicaçoes suscetiveis de Satisfazer ou && 

__! mt I U.:1 interesse mais ino elee cual;
J 

Imra OS]VWOTCS u no universo jn IcoiIo, de modo que a cia c,ao a doeu9 
. . .. .l. . I nentacão, os conhecanentos Cri1111 os, o reCiOCinio, a wlis se,.a Sinte— 

ar se surjam do concreto observavel eu Que p'"uitç erga Grim] nt 

Exompl os ' 

a) lº grau “ 
aº grau "_ 0;;1 Q.. .. 

º grau — de Cruz Verri “lle u Segurança Social 

b) lº grau “ Fabricamos pão., 
2— grau m A ªndaria de ... 
Bº grau 1 ooUoTo de cereais no mundo.' 

e) lº grau » Visitcnos LOSSC escola. 
. . ' . * Zº grau m np relhamento LOCOSSCllO as cscolcs. 

jº grau “ O que : ºocigrfvo faz pela ilstrucão. 

Pole se Éize: Que cªde grau ter seus centros de interesse 
próprios. Juncº é gerais insistir sôbre e necessiacde de uma progressão 
nitidamente fiercade. gue, do Jº co 6º ano le ostLTos, leva caracterizar a 

utilizr'ºo do Mªio. no fin Cos caos, e etpªriÉncia da criança se enriqug 
ceu, ele se tera toriado nais crerz le esforço e disporá de técnicas es— 

colªres lov'w 0U ais cficientes: elocão o redacªo, conpreensao da lin— 

guageJ falcªº ou escrita, leituras informatives, l itura. de mapas e de 

diâgrenas, registro c3 in:: ornrcões etc. Mas, sobretulo, sua mentalidade 

evoluída e seu espírito se terão tornrc ““lS exigentes.
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lº grau (lª e 2º anos) 

Nessa idade, os interesses do crie noa são sobretudo de ordem & 
fetiva: ou ele gosra ou não 

Escolher assuntos de estudo de que a crianca goste: e menos 
! n . . . . pOSSivel lieoes que caiam ore a Vide 11-ont11 como um corpo estranho , 

mas aquelas que seje m enis dios dessa.vida on one, por uma apresentacao 
deu.d., nela se insircn naturalmente. 

Nada do "licões de coisa 15": "A mood", ”O poo" etc. em que se 

observa por observar, nas "Hen novo livro", "O vizinho Colhe as maçãs " 

etc. 
A1 . _v A >1 a J. ' , . , o _v A . esses incercs.es seo lnSbSVc_SX o osplrluo infantil como que 

borboleteia. 

Assuntos curtos, variados, ocasionais or apresentados como tak 
“ A - o N r: " as vezes provocados, nunca inpostos: nao rorçar & observcoão do um gato,

I
c 

n n A A . 
mas reze—lo entra—, como se zero por acaso « para a criança, hr nissoxmás 
do que uma simpkas nuance. 

Para a criança, & oal<3.vre. de ou trem influi monos do que suas 

ei oriC:m ms, sue s t gut: tivos pessoais que nela do‘xom marcas ou lembran— 

ças. E1 imita fã cilnente. 
.. . I 

A apreensco do o.ssunto po1o Se ntido ere curta mas a criança
I "ª o

s 
a n N ' o

. 

ele reagirá Vitalmente: livremente exprimire- suas reli xoes, duVidas,emg ’0 “ es, usando palavras, go 5505, m1m1ca,cmsonho, modelo gen.
I Ela se apoia no corcrc to, que percebe glob L rente e atraVes de 

, l . . __,,,_1_, A _. sentimentos proprios, de egos, crenças, piere r3r.c cias. 
- o N . . A 

Pouco ou nada de descriçoes OfoprlmJÉHÉ ditas: cores, formas,
! 

numero (petas, pet telas, s—nentes). Admitir d espontaneidade, & explosão( 
efetiva, aquilo que impressiona, egr odd ou desagrada. Nun animal, pode 

ser a forca on a fraqueza, o modo de 00:10 r, do se locecover, de so prote 
. . A 

ger, de se defender; no obgeto, o :mo so, 0 volume, o uso, o dosojo do pos

V *.:- D suíwlo. Raramente a sum analise desc crit 
A criança pequena pergunta muito mas Sc preocupa pouco com a 

resposta. Ele exiarino nel & sua curiosidade interior o a incompreensão 

do adulto pode d eterm _____ ar o SJu dosooolociwonto. 

Não por 1itar, dirigir, ret ficar, corrigir demasiado..Agrupar
1 em volta da mesa, sem rigidez; deixar or, ms.nipule cr, perguntar. Viver

r H- com a crie .nça o momento presente; go tic par do jogo; reencontrar o "dom 

de infancia". 
&úmw terminar, antes de cansar.



Bélgica - Considerações gerais 7' 

A criança gosta do jôgo e da competição. A vitória a entusiasma. 

Todo educador conhece o aproveitamento que a escola pode dar a essa tendêhp 

cia para o jôgo mas não se trata aqui exclusivamente do jogos tradicionais o que 

depressa aborrecem: um problema, uma recapitulação de calculo, uma conjugação ora; 
. I . . 

um Contoipodem transformar—se em Jôgo, do qual o mestre tambem participe. 
. A u . . . I 

Os centros do interesse sao pequenos assuntos surgidos da Vida diaria da 
. . ' . ) . classe. A atiVidade que provocam pode-se expressar nos varios exerCiCios subse - 

I , . 
quentes: recreaçô'es, desenho, modelagem, leitura global. E e sobretudo por isso

A 
que eles se tornam um "centro". 

É contra—indicado estudar a maçã (se êsse é o assunto), depois a pera, a La 

ranja, enfim, todos os frutos, tôdas as vestimentas, todos os brinquedos, a pre - 
texto do "centro" — todo assunto bom é favorável ao início da observação, da re — 

flexão, da dedução simples, da explicação empírica: fornece facilmente as idóias 

& expressão, textos a composição e depois à leitura e à escrita, exercícios de cáL 

culo. Mbtiva assim as noções e as técnicas que devem ser adquiridas nas três gran 

des disciplinas do grau elementar: pensar o se exprimir; ler e escrever; contar e 

calcular. 

29 Grau (39 e Aº anos) 

A extensão progressiva do "eu" caracteriza o aluno do 2º grau; cada vez 
. ª . & o . 

mais ele estende seus interesses ao que descobre em tôrno do si: o que possui, 
) . . . . N 

sua familia, sua casa, seus amigos, sua rua, sua aldeia, seu bairro. Nao se trata 
ainda de socialização, mas de um egocentrismo ampliados 

. . l . . Aproveitar temas mais amplos do que os do nivel anterior, temas verdadeiros 
I . . contendo cada um varios -ssuntos de estudo, mais coerentes, e deter-se um pouco 

mais no estudo do alguns dêles. 

Sua necessidade de ação transforma—se em necessidade do construir, de agir 
com um fim em vista, de desmontar, do se dar conta, do experimentar, do explicar 
as coisas. Esse traço psicológico, como também as foruns novas de sua linguagem, 

revelam uma crescente tendência para a comparação, a associação, e raciocínio,as 
generalizações. 

Os diversos assuntos do estudo do um mesmo tema não ficarão isolados: a 

água do chafariz e as plantas e os animais que o cercam; a estação do jogos e as 

vestimentas e as ocupações dos homens sob sua influência; a escola e a loja pró; 

xima, onde a_criança compra balas e cadernos. Porque o moinho (a vento, a águª, 
. I . a motor), a usina, o grande armazem se encontram em tal localidade. 

Nenhuma pretensão científica em ciências naturais, nenhum determinismº 
rigoroso, mas algumas constataçães entre as mais tipicas,mostrando como a tªl 
peira pode viver sob a terra, o passaro no ar, o peixe na água; como a planta 0 º 
animal se protegem. Conhecimentos que não ficarão esparsos e que decorrem nítidª 
mente, podendo ser resumidos no "caderno de vida".
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L familiaridade com as cois as e a Vida .om comuni desenvolve » 

,O 
..:-I [o.. () ram a objetiviw “. A crianca vê cada vez mais exetanente e cada vez 

.L melhor sob um do etermina do angulo escolhido. Ela pr oe11ra Jelhor se adop 
eio (con1or33s 10) e aceita melhor as exolicaooes, at’ mesmo ver «:: H O “E 

heis, QLG ela compreenda. 
« n I l A obserV-çªo oei: {a menos es paço a SLet1V1dsde; a aula t ud 

. . A fim prec1so raro o qual-o mestre condttz, sem desv1os; ele leva a ver o 
, . -. o

' 

que e essenc1al em í'uncão ao fim que tem em Vista. 
I, 

O aluno, capaz ee imaginaç pode fazer uma iclei 1a de sgres ,7 
. . . A 

' “ I ceisas, fatos, fenomenos que nao p er; as lmeflons,.os esboços são 
_º. _... ,, A . 

.
A SignillCEblVQS para ele pols que e 

.)

o 

le sabe loser %V3ulos. As noções de teª 
po e de espaço tornam—se mais.pre lsas; começa a situar as datas no p€s= 

‘l ore mapas.
A 

sado e os lugares se 

_! 
Os exero1 cios ce & sociaeão no tempo e no espe co fazer r1 parts 

se. Os textos, cs gravu_zas, os filmes,as 
se este do alarga :1 o canpo de investiganão

s 
. A integrante do c antro cle ln ater es 

amostras escolhidos em rela ão

O e são fre FUuÚGO“OQEº Ltilizad 
#1 o . . . . A . anfim, oo.d3 Vez mais a criança toma consolencia do grL_o; ele 

. , I l ' descobre a Vice em conum, o auxilio mutuo, a solidariedade, a justiça 
ou . A o . I . 

L escolc na pode ignorar essa tendenc1a. A disc ”lim escor 
I I J A I , I lar, aSSim como o elslno, atendero 1 osse 1n1c1o do vida socio l. tara 1 

fas na escola, Gaul. Ho, coooeraoao, traaalho em equipe. . . ru <3 131:

I %or cultivar ra e senti do bums ano em t emas 

I o, o poís , o mundo.Na 

" 0‘10 b DGA. 

. .!. cada vez 5315 amplos: a escola a familia, a 

”t se º se stos, seus 0"a 

.cia o trabalho de cada 11: 1nstru:01tos, mas te.mbézn & .ocieC.e.de c_ue 3on3f . 

O Operario ajusta as janelas gare um, uma porta p3 outro e completa as; 

sim a obra do pedre 110; a madeira c .e trab Wlh foi primeiro jutíc ,t13113 

portºãe, cortada em tábuas por outros trabelhz1d orcs e êsses, como o car—
) inteiro, são "011111.05 com aquele que plc .ntou a arvore. Daí, talvez 

\ . , . 

por associação e oosquisa, passar as regioes florestais do pals e ao—uso 
I.— 

da madeira are a fabricação do essências, tudo isso com mapas, esboeos, 
"( A . "'1 C (N coleções, textos, leituras resumos, "oon1eronc1as 1M1as pelos alunos",

a 

redações, problemas que o estudo corporte.
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" ! 

A mesma coisa partindo de escola, do tre n de ferro ou do oni— 
o mercoco, da escaoão, do correio. . . bus, da prefeitura, <1. 

' I Em resumo, :o contrario do gra uelementer eZº grau explorad 
centros interesse conpl exos e coerentes. L observa ão de cada ser ou 

tm 
do 

de cada fe to toma o especto de um aanâliseª iunleº, que como fim não
o 

S . . . somente desenVOlvirento do espirit e dos sontL1en.tos, mas ainda a a e 
J. .L’ .

o 

quisieão e a fixação de conhecimentos e de u-QCP icas fundamentals. .De um
L I ] lado ela permite ap-eneer algunas re_eções QG causalidade, de espaço e 

A , _, de tempo concernentes aos seres e aos fatos. De outro, ela reqescobre 
.A . . I. . !, conhee cimentos multiplos (ciencias historieª geografia) que convem com» 1 a 9 » 

pletar, associar nas lições de sínteses, do raneira que domine as non Mô s e. .
, 

dos programas Minimos prescritos. Ésses»recursos d1 câtieos recueren gti 
. na ',I 'J- ., lizacao constante nas tecnicas escolares: leiuu_a, reô_a não, ortogra' 

e calculo. 

3Q Grau (59 e 6Q anoh) 

A . . A , ., A experienc1a e os interesses ao aluno no 3º graus e ampliam 
de me neira conste nte. a mesma forma Que o aluno do Zº grau, ainda,está '.... 

A .. A , .: preso ao real. do entanto, ele esta apto a concentrar mais a atencao . 

zaeao do meio levou o eluno a nune—
! me., o professor ainda enpregara 

\ l 
em suas grandes linhas, a ps1 

Ao fim do Zº grau, a util 
roses e precisos conheciml '

, 
le 

cología ea criança do 10 a 12 à 

. I sem perder de Vista, entr tanto, que, ness n1 el, o ensino deve toner 
tuewliz .do, crescer mais em profqg

:
) anos. Ele se ano iara no concreto e real ,

e

O A'x'

e 

progressivamente um aspecto.nais iate e 
4ª, .

' 

didade do Q_ue er1 superf101e. 

A base forneciaa nos dois primeiros gr:.us pela ut111 moão pee 
dazogica do meio sera largçW1m1te aproveitada no Eº. Frequentemente o mes 

ecorrerâ ao conflmxmo da matéria nova con os conhecimentos anterig 
I . , oncrete nente. Por eX rzplo, em geografia, um grande numª 1-: D m on o o. (: H H [.1- 

,CL 0 m o 
, 

& à Io_de noções relativas ao releVo do pais, ao curso do um rio, a conligu— 

F:: SD
) ª3 0 OJ (0 E .4 O O3 dª [_J- i3 k .; ª ('A' (D 

_ 

pode ser concebido neªiante cmnxwagão con a topº 
ºrafia dª comuna e das edjccolw mãº 5, con o curso do riacho próximo, isto 
é, com os elementos já conhecidos. Tal confronto não exclui a.i1usmmção 

pelo concreto. Seria um ôrro ignorar os amplos recursos Que o meio a.inda ore *ece ao 

professor do 39 grau. Dai êle ainda podera tomar o material indísponsavel, subzneten— . 

do—o a uma observação cuidadosa. Usará igualmente a experimentação, os trabalhos do 

pesquisa e do documentação.



' ! Belgica —- Consideração cs g rais 
10.

" acoes decorrentes de suas 
5 fatos, nais,do que sº 

L-‘Ll rssa atenoão se dirige para as rel 
experiência 5, para as relações existentes entre o 

tenta ordenar essas relacoes em um' 
&

A bre os fatos prop“ mzente n—crianca 
I N ! . , . . sistema 153100: a diferenCiacao nas categorias logicas poder; aguda ela.

A Nos dois primeiros graus 0 professor seguiu os.inter es ses da .« 

criança e a elese ssociou a Je t5r H1 consta MG do programa. O centro de 
interesse que constitui um todo, sob o ponto de vista do pensamento e 
da lógica infantis, foi raesmo a base do ensino. Um tal estudo não cons 
titui obstáculo, nem à 303103. do adulto nem a um programa concebido<xnn 
um padrão de conheciraontos. Para os bons mestres, não impede de satis— 
fazer as e: rigel cias dê sse programa, nem de coordenar os conhecimentos em 
um conjunto coerente. 

No terceiro grau, 0 centro de interesse não pode mais ser 
compreendido e explorado como 0 foi nos graus anteriores, salvo para os 
cursos de lingua Mªterna e de sºqda linou3 rue devem, necessarianente, 

.! , I N constituir um todo no cual ooservaçao, o vocabulario, a expressao oral 
. ,,. I. ., , e escrita, a l:iture, a ortograria, a gramatica serao concentraoos em 

torno de grandes temas, 0 cine todavia não exclui certos exercícios siste 
naticos, notadamente em gramatica. 

Jesse niã el, o 3rofes sor se conserva mais no program a, se bem 
que êle deva ainda ser interpretado com flexiailidade. Por outro lado, a 
própria crianca exige um ensino mais sistematizado, procura classificar 
seus conhecimentos 5% nnrlo um 319 no mais racional. O próprio espirito ig 
fantil está agora inclinado a ordene ir as materias constantes do programa 
em categorias lógicas. O mestres 31ªesentânlas»ã então em ramos de esta“ 
do segundo as grandes divisões que ja podem ser acessíveis a um escolar 
de 10 a 12 anos: cálculo, hi -to oria, geografia, ciências. 

É preciso,no entanto,acentuar que isso não significa uma coª ' . ª . pa Mt: nentação estanque em areas o_ve se ignoram mutuamente. Se a criança 
. ' ' tenta ordenar seus conhecimentos eri um Sist eia logico, ela procura tam » I . n . . bem coordenaulos. Um enSino iragmentado seria um absurdo. Seria contrá 

rio a uma sadia metodologia, não concorre eria para a forn' ão harmoniosa E); 
LO 

. ' I . do aluno e 0 exporla a um rapido esqneCinento. 

O professor deve então ter 0 cuida do constante de coomkxmr 
»“ 4.- tom ando 00110 base as liªações reais que naturalmen “CD 08 .. . . , ".!. te eniStem entre as nat rias, excluindo tono artifiCio exterior. 

.,- . l . &xemplo: As Vias nave gaveis. 
1 ' . . A . Geoaraiia: Rios navegáveis e cena is da Bélgica. Sua importanCia para a 

economia nacional.



11.
N . ' . . ,., ªistO"ia:.O regime de navegaçco no rio nscaut nos ft' tos de historia near; 

.a. r. ., _ie'cias: O equiliorio dos lieuidos. Represas. Boneas.

x 

. f . r e' vetúgna. Tema: O rio, o regato ou o canal prOXimos. 
. l.. A. Qílcul : problemas com dados .L Wt1.rados de 33t3t13'1cas de ordem GCOHOMI" 

ca. 
v 1 Assim o centro de in“erêsse qv.e enslooe. toda atividade de ela: 7 ". "O" 

.7 se não é possível no pº grau senão em casos excepcionais. Se é verdade 
que o nestre nZo pode renunciar ao contato com o concr reto, aos e: :ercicks 
de associação, à concentração do maior numero poss1vol de atividades em 

tõrno do tema gerador do int eresse, e verdade também ªue Cle deve resgxg 
A 

cães que não dar se d_e ruerer, a qualquer ego, prªnder a esse tema no; ‘01" 

! ll ' l . U .tem com ele senão Vinculos muito remotos 3 artiiiCieis. Tais noçoes de“ 
vem ficar ligadas a outros te ones, qugml lo & ocasião se apresentar, ou se— 

rem estuda as is.olad amento. 

Em conclusão, podewse dizer que no 39 grauo t rebalho de clas— 
I . v se.desenrolara de uma forma mista, atendendo as secui ntes caracteris—

JA A erna grupedas em torno 13 un ema central; I...] l—“s ngLa ‘2‘; » noções de . n 
,. ,,,, A . .... 

— outras liçoes coordenadas e esse tone, se isso se iizer de uma forma 9 
gica e natural;

N 
— ou entao essas non wo s se O“ frupando, por coordenação, ao redor de um se- 

gundo teme; 
' 

l ‘ . 
3, pelo menos no morento, se ligar logica“ 

àelentes. 
— nocões isoladas que neo

H 
“,o 

nente a nenhum dos temas p 

.L “riste um inte ªrêss e crescente peles generalizações, mas a falta 
I ._ I _. 

'

. de eflexão crítica da—lhes fre mnt emen.te U13 ce.rater um tanto ingênuo . 
, ' l . a apto a func10nar,a cri , ' Por Volta dos 11—12 anos o pensanento logico est

\ . .. ' . anca dispoe de todos os eleneii tos necessar intelectual , , . 'N' da meno—ia modiiice—se =ela tal como GXlSte no adulto. 4. cerectc ristie () 

1—" O m g m d— 

3 

P- <; 

H 

F- D.. 
:D E) 

tem agora uma base mais int electualized 3.. 

A "necessidade de unidade, de continuilede e de orden"qporuq ' . . , I . de logica domina,nns,tanbem, para o educador, a necesSidede absoluta de ' ' na -'- - , "»,-.J- - .,- SOllQm tem CG babar presente. Os quatro prime; dar ao aluno uma bagagei 

& . . u . . . . A rio a aquisicao de conhecimentos definitivos. Mas e' esperso. Convbm agora. completª.—lo e reuniwlo em um 
. . v A outro lado, é preciso tandem egrove iter o desabrocha I de 1ntelig3n31a ig
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fantil que, por volta dos 11—12 anos, está pronta para realizar as pri" 
meires formas de sínteses segundo e forma adotada pelo anúªªb' 

Esse aproveitamento dos conhecimentos, em decorrência de um 
trabalho mental do orden superior, constitui o coroamento do Bº grau.E§ 
sas sínteses podem ser ocasionais, nascidas de um estudo sugerido por un 
acontecimento fortuito, uma atualida e. 

Exemplo: um tufão at inriu 3.5 il_hes da Oceania. Pode—se explº 
rar essa oportunidade grupe ndo as noções c;ue tenhan1 sido ensrn3das de 
maneira isolada: 0 ar—, suas propriªcod , a pre mac atmosférica, as sq: 
rentes aéreas, os ventos. Geografia de Occ enia. Relações comerciais que 
a.Europa me.ntem com esses r gio ces, records eã.o de certas 
ração — colonias e pro otwatoredo etc. 

Mais frecuencc—ente es se. 

pelo mestre. Seu ensino obriga pzzri 
tir ao aluno estruturar as noções adq 
v5mlas alum principio único en a uma nog 
ços que as unen1 e, cntuºliªr ue, as in flv Lencies que exercem umas sobre 

ilateses serão gwo te “q: rovocadas 
q1e«evem permi— 

Wiri1s. Ser5u ent-o necessário le—
5 

r" 

Q.: fã. n) 38g& e F © $1
J U) f.“) 

e geral, tornar ten ;íve is os la 

as outras. 
. I Exemplos do Slnteses: 

.a Enlihman zemb mxm : — A frase i nterrogativa. Suas diferentes significa - 
coes poss im eis. Sues diversas construções. Os ncidos diferentes ligª 
dos a uma construção dif rente, etc. 
Em mãcnlo : —1L área do círculo. Mostrar que êsse cnhecimento 5 a decor—

A ") r ncia lógica da área do paralelogramo, do triângulo, do polígono resúknk 

En him-afin ; — Dos limites da Gália à;no.ses fronteiras nacionais atuais. 
A . A . E«,Cº,r,3; : u A geografia Zuzana e economica liga das a tres paisagens 

características da Belgica — e aldeia flemenga, a do e a de Ar—, 
N . n ,, . ' ! denn. Disp eersã o ou concentração dz s habitaçoes (rent s de apotavel). 

Repartição :: 
.04 

configuração do terreno, clima etc.). As corunie ' las com .as
. 

'3 CPL V it:) 

A ' v as terr s cultivades. Gen nero do cultures (nonposlg; o do solo, 
cie s i 

regioes vi zinhes e e cidade. Cons ecg'uCn MI s GCOROiMi s 

fjciêyúzs : n A prdisseminação .as sementes. Organização 
semente. Intervenção dos anind_s, dos agentes etmos 

. ' . ferlcos e da agua: agua d2 regetos e rios, correntes marinhas etc. 
, resents algunas diferenças . P 

segundo se tre e de meninos ou nenines. Antes mesmo Que os primeiros sim
f nais do une nascente put rdale se ten em nrni estado, observeuse nas men;e 

nes.ume sens iailidede ps =uice que contrasts inºulcrwªnte com e dos men; 
nos.
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Entre meninos e Aeninas ue dez a doze anos as diferen ages psi 
, a N o ! . o . . a cologica s sao mais sons1vo1s que tre a C"l&L§CS rais Jovens. De is» 

to não importa em uma difer Leia” vel nos programas, iipõe uma 

A 1 ceress ses de cena sexo. U 

uina forma ou de outra segundo se “rate le uma turma de meninos ou men; 

'-

A
( {A Jl . 

Exemplos CLO SlIluGSGS: 

I Í I I ' p ' . 1“ O conh901monuo d; leis cientificas permite ao homem Simpliii 
car seu trabalho: 

&) nmxzsakide madres — aplicajão 10 trabalho no industria. História 
' : . dos progressos da tecnica. 

. na: :. __, 
' 'ª ,. ' b) nwxxsakidc mmflnaa » Simpliiicaçeo do t sbslho dOíHO.SBlCO (eguec1— 

mento, cozinha, laVagem de roupa). Desenvolvimento írogressivo do ' v . conforto domestico. 

g , o aluno receberá COLhecimàutos sólidos, 
fundados sobre um trabalho de observação, abstração, julªº' ento e re — 

ciocíuio, condensado on largas sínteses que essegurarão una fixação ª; 
º r o a todo tempo uma evocação fácil o prsc1sa das no" 

7) Utilização do :noio e a realização do prog emas 

__: 

'm- o , _ ' ,, :! n A .La escola primaria, a pedagogia o Jeseena no interesse el na 
atividade. Esse princípio se aplica a coda greu & guido a_s diferentes 
modalidades deterninades noteLamonto pe lc idade psicologico dos alunos, 

.A .. ., .A. wla exv eriencie adquirics o pelas eX1gonc1os do prosrºua. De uma clas 
-lucetiva so do “nv olve harmom Mos Mn o, sem saltos 

Unidade de princípio, diversidade de apliceíão e conti ui — 

de no progra so dos Lou131ooss são três características de esse pede go — 

gia que educa e que instrui pela observação do maio. No lº grau, a 

criança utiliza o meio sem nenhum espírito de sistegítização. Ela o 

utiliza ainda no Zº grau, mas de uma forma muito: 181 coerente. Ela o 

tilizará também no Bº grau onde, e partir das aquisições fe has, sis—i 
. ! tematiza os onnLolfioouos, alarga as Sinteses e esse gure assim uma for 

mação e um saber solidos. 

(D O professor devee etão coordena r sua ação COL a do 5 us cole» 

gas. Deve assegurar—se do plª ““ª“ pr!s scri'o para sLa classe, ao mes— .. .., ... l.. 
mo tempo que deve :dq 111111 u: 331%1 lente -odsoo1monso do que e indicado

l
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para outras classes. Compreendorã eSsim em que medida & utilizacão do 
meio, foi 'a anteriormente, já tera prego rc do sem p16prio ensino e aque" 
la mrte que esta e::igindo sua colabore. ção para prenarar, por sua vez,o 
ensino posterior. 

Se o professor está encarregado do 39.grau deve conhece r exa 
tamente a base fornecida pelos graus anteriores: sõbre essa base de axª 
sições firmadas no concreto,êle construirá & grupare.fina1mr'3nte todoscm 
conhecimentos, de uma forma durável. 

Deve—se en +50 recome nder ao professor que tenha o "caderno de 
vida“, que acompanhará & criança ao longo da vida escolar primária, e 
que constituirá um ref 3x0 fiel das inicie.cões e dew saquisicões feitas 
anteriormente. .Por outro lado, o conteudo desse caderno será utilizado 
com grande utilidade por ocasião das revisões e da elaboração de sínte— 
se. '

_ 

A.fim de que o professor tenha uma visão da progressão contí— 
nua que deve ir do lº ao 69 ano de estudos primários, apresente rues em 
anexo um Quadro que deve ser interpretado com as seguintes restrições: 
a) ele visa ànicamente a mostrar que, embora ainda longínqua, a utiliza 

ção do meio inicia & crien nça para o estudo mais sistematico dos ra — 

mos de formação ge ral (his ª'ôria, geografia, ciencias). As ligações 
dos temas propo.tos com as outras disciplinas, principalmente a lina 
gua materna e o cálculo, não estão aí consigneda.s. Caberá ao profeg 
sor estabelece—las, levando em conta :condiçõ oes locais e regionais 

b) não representa um "prograna" de utilização do meio. Não é senão um 
esbõço de alguns temas explorâveis o sou possível desenvolvimento.Hª 
verá outros que surjam do meio local ou regional, da atualidade, do 
interesse dos alunos etc. 

8) 0 me cede do centros de interesse 

O metodo de centros de interesse conduz do concreto ao abstra 
to, aeoianso gera M ente na associacao e constantczentc fe .vorece a 3X » 

(O Plano de Estudos incluí orienta 50 ao nrofessor & res eito J. 

9) A utilização do meio o o professor 
,, l' l., , O proreSSOr conhecera o 21010, e que não o dispensw & de se in 

formar nem de preparar ovidçdosºªªnce os temas de estudo, bem como seu 
ensino de cada dia. '
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, I » I . Um plane ce tram oalho e absolutnmon*o necessario. Ele E um guru 
não uma. cadeia. 111113132 cª 1’13 pesquisa do forms adequadas para colocar o 

s , _, ( meio e altura de una deªªrni ada classe. 3 um trabalho pessoal. Extrai 
do 6.0 urna reviste ou detalhado num manual, perde a virtude esseiicial

I 
que 0 & de ter sido elaborado pelo profess or que o explorarrf com uma harm que 
êle conhece. 

I . . . A É necessario :Le tolo professor sega GLIlOSO eo meio, que ele 
:Lreenee pela vida que leva e pelo conta o com os homens com os iuais 

. O , Alguns bons livros CLQJGm lhe são in 
r 1 e naturais, de ag 

*) (“f
O 

. ª . ) . 
lhorZ portanto,.due se informe oreViamenre: pa'a Jam ensinar E preci 

“o.“rabalho E requer muita ini « 

e moral, como a in‘= 
atividfide. Para 0 aluno, essa atividade requer uma certs liberdade ce 
ir e vir, de interrog:r o pIE_;ssor, de expor seu penro de vista, de ª 
preciar, de ajuder un conpçnnew o ou ser por E o ajulado, colaborarrus 
taref:s comuns, participar das recrecções e da decoraíão de: locais em 

que esteja”, tudo dentro dos li: vito : izrpostos pela ordem o silêncio re- =

I
o 

lathms , cbndições de um trabalho serio. Hesse safilibmflsdo, as pe; 
centes se exterio rizam, se chocam com o r gulamenro e sonalidades nos 

uns e outros redescoªrem e::3 inontcllcnt o :ac-dus vivendi que harmo_i 
za o indivíduo ao Frupo, aSSin como o sentid.o d3sse compromisso 

.a! o— ' eines groves. impor =lnes ordens e, sem '. . n. u . ,,. J duv3.de,prevenir as Ialsas mas nao corrigir os de:;itos. fl melhor que 
an ! o . ( A r_- ,, eles se ::niiesten ai do que o 1nd1v1duo SE choque » como mªis tardenn 

. * . A . . Vida u e 1E51st3nc1€ do grupo, nos rigores de suas regras e tenha<l>se
\ . I . submeter as oomsefitxncles dE sou compor tarento. A551m, com o aux1lio 

. ! Vl igilante. do profe cssor, êle oouco a pouco se conduZira de eeordo cor: a 
le l-h C 013111111 . 

É melhor cue as qualidades n:t1 ais do aluno comecem a se exqr 
cer na escola, que Ele poss: ajudar, encore ja cr, consolar um colega em
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dificuldale, tomar a defesa do fraco, ousar enfrentar o forte, mostrar— 
e i c s, 

, Dom, que seja elogiado ou recompensado ou que sofra 
uma primeira experiência de ingratidã ao, de injustiça, ele fatalidade cc— 

* melhor,en1im que a criança possa fazer a aprendizagem das 
rcsponsabilidades sociais, 

. . I 
p cledncc que e a classe ou a escola. 

A iniciação moral c social deve use fazer, como a 11110 iz cao in 
-telectua1, de dentro (educação funcional); ela supõe c requer uma disr 

SO cíplina escolc.r ocsondo na confiança, na cooperação e do c011 Milcnto.
a 

(Fonte do consult-a: : PLL-LH D‘VTl‘ T1133 ct 
) , I Instructions Pedagoglques pour les tr ois premiers dogg os dos Ébjcs 

primaires et des classes d'application anneA cs zsíkoles normales ct 
pour les Sections 1*“19”\‘Qirss dos Ecc;los moycnnes = Arr tê Minist ânml 

'. I & 
dv ZO iiovemarc 1957 » ministcrc de l' Instruction Publique m Royaume de 

lgique) 

dp.



! ' . Lingua Patria 

Programa de 2º grau (39 e nº ano). 

Elocução 

A língua 5 enriquecida e aperfeiçcada. 
Certos alunos são capazes de apresentar uma pequena na_ 

ração diante da classe. 
As idéias, as palavras, expressões e os estilos que o 

aluno encontra nos livros se unem as idéias o vocábulos que 0 con- 
tato com o real continua a prover. 

O estudo da língua não se limita as liçães especiais 
mais do que no primeiro grau, entretanto os exercicios seguintesde 
Elocução serão realizados: 

1— Utilização do meio 

( Ver lº grau ) 

2— Discussões e conversas familiares 
( Ver o lº grau ) Aqui, a organização da pequena comu— 

nidade que constitui a classe fornecerá, as vêzes, os temas: ordem 
e disciplina, distribuição das tarefas, organização das equipes , 
preparo das sessões de recreação, impressão e administração do jog 
nal da classe etc. 

3— "Conferências" de crianças 
Estas são apenas relatos orais de fatos vividos, de uma 

Viagem, leitura etc. Também podem ser comunicações dos resultados 
de uma peSquisa, de um trabalho de documentação ou de entrevistas, 
sendo essas atividades individuais ou coletivas. O mestre orien— 

tara frequentemente a escolha do assunto e ajudara no preparo da 

conferência. 
u— Dramatizações, pequenas comédias, recitação — temas ima_ 

ginârios ou inspirados na historia local ou regional, em leituras 
etc. Os assuntos são escolhidos discutidos por todos, sob a dire— 

ção do mestre. 
5— Leituras e narrações feitas pelos alunos seguidas, o mais 

possivel, de relatos orais, comentarios, julgamentos etc... 

' . Vocabulario 

. o . ' s . . . . l- O enSino do vocabulario esta intimamente assoc1ado a uti—
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lização do meio nas, no 29 grau, tamcem se relaciona aos exerci— 
cios cada vez mais numerosos de associaçao e de expressão, o que 

multiplica e diversifica considerãvelmente :s fontes. 
Z- As leituras, numerosas e de certa extensao, fornecem os— 

da vez mais as palavras e as formas novas. Não é sempre necessâ — 

rio explica—las ( ver o lª grau ), as vêzes & mais conveniente ig 
sinuar o sentido, recor endo ao contexto. 

As leituras explicadas poderão introduzir excelentes exa; 
cicios de vocabulário: substituição de têrmos equivalentes ouopog 
tos, acréscimo de têrmos que reforcem a idéia, determinem uma for— 

ma, um lugar, um momento etc. 
Prosseguirão os agrupamentos (ver o programa para o lº 

grau ) mas as analogias entre as palavras serªo às vêzes de ordem 
logica. 

Exemplos: 
Sinonirmi uma peça guarnecida, ornada...

I Antonimiaz agua l1r1pj.da ou turva...
, A Correlação ue sentidos: cortar, abater colher, podar 

Composições e derivações simples: gendar me , portemanteau...utile 
e inutile, certain et uncertain, ... lourdement, rapidenent,... 
Aprender a utilizar alguns prefixos e sufixos. 

A repetição, ut“ lizaçao do vocabulario adquirido e as 
! . sínteses alcançam aqui ir po rtancia ainda maior do que no lº grau.



Leitura

)rI Programa de 29 grau (3' e aº ano). 

normalmente, o mocanismo oa lcitura 38‘ as e estar Gomi— 
.»

v 
» . . . . . ' . nado no final do primeiro ano. A criança ent; 3a sabe doeifrar, 

"É 

ao 
. N . u '4 . . .,-. A '” 

. . , gas lSSO nao Signliica que saiba lor. mo cº ano, o mecanismo e»apQ£ 
,.. 

HJ ciçoado e automatizado. 
A leitura torna—sc então um processo do informação e 

uma tividade de todos os instantes. SD 

Textos para leitura 
( Ver o lª grau ) 

l — Textos coletivos 
"» Devem ser mais roquintados evitando—se a vulgaridaoe.a 

2 — Textos livres das crianças. 
3 — Tex os aperfeiçoados. 

ºra os jornais escolarçs. Todos devem & 
prosentar bons exemplos. 

u - Textos de adultos ( e textos de autores ). 
Permanecem curtos e simples, mas têm maior destaque: cenas de Vida 
das crianças e dos animais, narrações, contos, lendas, dsscriçõos 
etc. Dªo lugar as lições do leitura explicada, as vêzes seguida de 
leituras expressivas. 

Leitura para documentação. Lcitura recreativas ( bíbli— 
otoca ). 

5 - Textos do leitura silenciosa. 
( Ver no lº grau, exemplo nº A ). 

6 — Textos para recitar. 

DAE/MA/et.
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Belgica 

Leitura 

Programa de Bºgrau.( 59 e 69 ano ) 

1 ' A criahga P8358 ou Cêdo passara pela "idade maravilhosa 
das leituras" : narratiVas de aºenturas, de viagens, contos e ou— 

tras obras de imaginaçao ) 
A escola cultÍVara esse gosto pela leitura recreatiVa , 

mas se esforçara por orientar tambem para a leitura informata. 
2 - inumeras tarefas da escola obrigarão a criança a se dg 

cumentar atraves de revistas, jornais e livros. 0 professor indi 
cara , em cada ºportunidade , as Fontes de documentação comple — 

mentar ; assim a leitura se integrará no ensino. O professor cont 
Versara com os alunos sobre as leituras pessoais deles . Aconse_ 
lhara , guiara, supervisionara e permitira apenas obras irrepro — 

Vaveis sob todos os pontos de vista. 
3 - 0 livro de leitura nao e suficiente para a criança nes- 

sa idade. file continUa util se contiver uma grande Variedade de 

textos escolhidos de autores belgas e estrangeiros. Sera comple- 

tado por extratos de jornais, revistas , livrºs previamente reprg 
dUZidos e distribuídos aos alunos . Na aula assim como na aplica 
ção serão introdUZidos criteriosos exercicios de pensamento, de 

reflexão, de enriquecimento da lingUa, de construção de Frases,de 
aprimoramento do estilo etc . 

4 — A leitura silenciosa toma aqui plena significação . 

Sera realizada em todos os instantes . 
As aulas especiais servirao principalmente de base . 

Provocarão emoção , reilexão , assºciaçoes , necessidade de docu— 

mentação , discussão , julgamentos . Eneaminharão os alunos para 

a leitura critica do adulto instruído. 
5 ' Alleitura eXplicada, neste grau , tende a , sobretudo , 

enriquecer a lingUagem, a desenvolver a sensibilidade e refinar 
o gasto . 

6 — Leitura expressiva e recitação __ No 39 grau ( Sº e 69 

ano ) pode—se ser bastante ambicioso : inumeras crianças leem 

e dizem muito bem os Versos ou a prosa que eles sentem realmen - 
te . Também a criança escolhera pores! propria, entre os textos 
explicados, aquele QUe deseja ler em voz alta ou dizer de cor . 

A aula de leitura expressiVa, de recitação, sem esque 

cer, ainda , a "hora do conto" serão momentos de beleza, na escg 

18.0



2. 

Bélgica — Leitura - Programa de 3-C grau ( 5º e 69 ano ) 

7 — Leitura documentâfía 
É para o adulto a grande Fonte de inFormação prática e 

de cultura. Deve ser d mesmo'parà o aluno, desde o 39 grau. A ela 
se recorrerá diâríamenie cab pveito para a instrução e a edu - 
cação . 

&

, 

A ela se dedicargõ álgumas aulas especiais : um texto 
aprºpriado, de uma certa extensgb, Será lido em voz alta pelo prg 
Fessor ou sílenciosnmente pelos alunos . êsses Últimos resumirãoe, - r . eventualmente, Farao uma pequena crltlca pessoal . 

DAM/MA/et.
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Rod ação 

Programa do 29 grau ( 59 e hº ano ). 

N ' . . l — A redaçao oral e importante e deve ser realizada sempre. ' . .O . Sera frequentemente seguida do um exorciCio curto de re— 

dação escrita: relatos de observações ,visitas, fatos vividos, na; 
r tivºs, leituras etc. Os tomas serão bem delimitados. 

Z — Graças ao progresso em vocabulario, elocução, orto-fraí'ia 
e a habilidade grafica aunontada, os textos livres podem tornar—se 
habituais: pequenas composições livres versando sobre o que acnàan, 
ça viu, experimentou, compreendeu etc. 

3 — A redação preparada É iniciada, sendo curta e rolacirna— 
da a vida da criança. 

' Prosseguem os exerciCios preparatórios de redação, e os 

processos utilizados no lº gr_u, especL ªlmento o esboço, não são 

abandonadosr Rocorre—se cade voz mais a.Cs questione rios. 
Os e::erc1cic.s de construçao de frases tornam.- -so corron— 

tos. Consisten on captar una idéia retirada da realidade com pre— 

cisão creSCente e enuncia—la sumariamente, com rapidez. Ensinam 

a criança a ter precisão do pensamento, a determinar bom o momento, 

o lugar, as cores etc... Preparam para a redação do parágrafo. 

Exemplo: As pessoas olham a feira. 
As pessoas: Diz-se : os ndiv Md — Precisão: homens, mulheres, 
crianças. — Muitos, uma rw “lt dãoOS do... Estão bom vestidos, endoain 
gados. 
olham: passeiam, perambulam, alegremente, rindo,divertem-se 
a feira: os cavalos de madeira, tiro ao alvo, os doces, as barracas 

Resultado: Uma multidão de homens, mulheres e crianças 
endomingados passeia alegremente. Todos se divertem olhando o pi — 

cadeiro dos cavalos de pau, o tiro ao alvo, os doces e as outras 
barracas. 

Esta trabalho de construção é muito importante. Apoia— 

freQUentemonte em noções gramaticais ou as introduz: acrescentar , 

& guncc a ideia a ser traduzida , os corplementos do verbo, os de 

terminativos do substantivo, os qualificativos quando sao justifi— 
cáveis, os advérbios ( nuances ) ; encontrar o verbo adequado e o 

tempo conveniente, a palavra propria, a melhor construçao etc... 
5 — No 29 grau uma pequena correspondência inter—escolar po- 

de ser iniciada. 
DAM/MA/et.



O objetivo do ensino da escrita 
é levar a criança à aquisição de uma for— 
na pessoal de escrever legível e agradâ — 

vel & vista. ' '

. 

Ao entrar para a escala primã - 
ria, a criança já pode eXprinir, pelo de- 
senhe, certos aspectos de seu pensamento 
e de sua vida afetiva. Graças a isso, ela 
adquiriu uma certa flexibilidade na 

melhor coordenação de movimentos do 

não , 

pulso 
e dos dedos, e que lhe será de grande au— 

Xilio para aprender a escrever. 

posição em favor de 
um deterninado tipo, pode—se dizer que a 

sem toner 

escrita ligeiramente inclinada para a di— 

reita (inclinagfiog 22,5 graus), desprovi— 
da de floreados inúteis, parece correspon 
der ao tipo mais vantajoso. 

Qualquer que seja o tipo esco 1 
. .. A , . n lhido, ele sera uniforme em todas as clas 

escolas 
dependem da mesma autoridade escolar; 
ses da escola e em todas as que 

um 

modelo das letras será permanentemente 
afixado na classe. Isso não significa que 
se faça fundir em um molde único todas as 
escritas. Em um certo sentido, o grafismo 
reflete a personalidade da criança e a 

oscolfl tem obrigação de respeití—la, cor 
tudo que a caracteriza. 

,. 
. N 

Esse argumento, no entanto, naov 

pode servir de pretexto para justificar 
, I 

_
, trabalhos descuidados. Ao contrer1o,o prª 

fessor procurará criar hábitos de ordem , 

propriedade, cuidado. Embora respeitando 
a escrita pessoal de cada criança, exigi— 
ri de todos os trabalhos uma apresentação 
clara, limpa e agradável & vistao Uma an 

presentação cuidadosa traduz civilidade e 

boa educação. 

Objetivo 

Condiçoes 
para a 

aprendizagem 

Tipo de 

escrita

3 32( Inicia:ao
U'



" a — Provrana de Escrita 

A aprendizagem cla escrita e, 
necessariamente, ligada $ aprendizagem da leituri e se f: ra entao de forma global 
ou analítica, se “HDCD o metodo de leitura 
empregado. 

Una boa escrita deve ser legí — 

vel e cursiva. A legibilidade depende do 
traçado correto das letras. Independente— 
mente dos exercícios diários, no decorrer 
dos quais a criança é levada a escrever , 
o professor recorrerá a alguns exercícios 
específicos de treinamento. Nesses exerci 
cios, & atenção se fixará mais 1 aorticular 
nente sobre o traçado de certos letras 

ou grupos de letras. Os 

exercícios serão feitos coletivamente 
quando uma falha parecer geral mas será 
preferiVel que sejam indivi malizados , 
cada criança esforçando—se para corrigir— 
se segundo um modelo fornecid* pelo profeâ 
sor.

A 
Em escrita, o exito depende so-

A bretudo de dois fatores: 
. e exenrlo dado pelo professor; 

tª 
. a tenacidade, calma porem obs. 

tinado, com que ele exigir que êsse cxeg 
plo seja seguido. 

Em consequência,tudo o que o 
professor escrever deVerã poder servir de 
modelo. No quadro-negro, impecãvelmente 
limpo, os textos serão escritos com per— 
feição e dispostos de ªtuei & cTJrO e 

ordenada. As anotações Cos cadernos e 

dos trabalhos dos alunos serão fzitas & 

tinta e com boa grafia, devendg ser esti— 
muladoras e, não, deprimentes. 

No primeiro ano, as crianças pg 
dem logo escrever a tinta“ uizuis exer: .i- 
cios provaratorioe de treinªlento e emprc r_- 

o. 

go de penªs rombudas eliminam muito rap; 
damente o insucesso inicial.

O 

Leitura 

Escrita 

, . Exerc1c1os
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O caderno de rascunho será ri— 
gorosamente abolido. 

É preciso tambem abolir o emprâ 
go do lagais e do lalais pedra como utensí- 
lios de escrita. Eles exigem uma forte 
pressão dos dedos, tornam a não pesa/la e 
constituem assim um entrave permanente pa 
ra a escrita cursiva a tinta;

I Enfim, o professor estara sem - 
pre atento para a posição do corpo e a pg 
s'ção dos dedos. O eXercício de escrita 
frequentemente leve a atitudes defeituo - 
sas, que são a origem de deformações no 
esqueleto e de perturbações de visão. 

Programa de Redação 

Para escrever, como para falar, 
e preciso ter- se algo para dizer; e ex - 
pressão ce brotar do individuo, impul- 
sionada por une necessidaç“ e. ' 

;: ,rcr 
Esta necessidade se manifestará 

se a escola, praticando Metodos ativos , 
der à criança motivos e ocasiões de ex — 

primír—se por escrito. 
Melhor que a redação de tipo 

clássico, o assunto livre habitua o aluno 
a pensar e, depois, traduzir por escrito 
êsse pensamento de uma forma natural. A 

redação livre dove ser praticada desde o 
lº ano. 

A redação clássica é menos pes— 

soal. Muito prcnerºªª por leituras, por 
exercicios preparatorios de elocução, de 
vocªbulário, de construçao dc frases, ele 
condiciona o aluno a forma e a ideia de 
outrem. É preciso usí-la com jrudência e 

moderação. Alg mas frases menos elegantes 
nas pessoais valem mais do que uma página 
de clichês e torneeãos emprestados. 

3. 

Material 
desaconselhado 

Conceito 

Redação lie 

Redação clássica



Se e perigoso pregarar direta — 

mentc a redaçao a ser feita, e necessario 
cultivar previanente a habilidade de pen— 
sar, de sentir e de redigirá Tudo o que 
impulsiona e exercita o pensamento con — 

tribui para isso: observação, experiencia 
docu1entag5o, reflexao, raciocinio; da 
mesma forma, tudo o que enriquece a lin - 
ºuªQen. leituras, explicaçoes de textos, 
mercieios de vocabulario, õ.e clocug5o, 
de construç5o de frases, do conjugação 
etc. Freqúentenente a criança sera levª 
da a responder, por escrito, a questões 
ligadas a fatos ocorridos ou a leituras 
feitas. Essas perguntas ex'zirõe, primei— 
ro, respostas simples , que em 3reguc1 sem 

bretudo as palavras contidas nas mesmas. 
Progressivamente, as respostas serão mais 
complexas podendo variar de aluno para 
aluno. 

O exercício de correção da roda 
ção e muito importante e &elicado. As ox; 
gencias do professor variarão com as pos- 
sibilidaães de cada aluno. A criança sera 
estiílulaca, guiada, recompensada. Evitar— 
sena, sobretudo, enfraouecer o entusias - 
me, matar o prazer que ela sente ao escrg 
ver. O professor levará o aluno & reler 
os trabalhos, & corrigir—lo, completa—lo, 
expressar com clareza o pensamento , 
a cuidar do estilo, da ortografia, da a - 
proscntag5o material do trabalho. anotará 
com moderação, mantendo o mais possível 
o que fôr criação da criança. Levara em 

conta a idade, o adiantauento, o meio. 

No 39 grau (Sº e ôº anos), con- 
vem anotar as redações, assinalar as fa - 
lhas comuns a víries trabalh s, refazer 
com a turma um trabalho (ou parte dEle) 
que a isso se preste. O que importa ,so - 
bretudo, & a auto-correção: as folhas de— 

Preparo da reda 

Correção 

ção
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volvidas 
5 

cada criança esforçando—se em 

melhorar, enquanto que o mestre caminha 
entre elas, ajudando—as e estimulando-as. 

\ ' . a escola organizara a correspon 
A . ' 

, . dencia inter—escolar, que e excelente DGlC 
de activªr a redação. 

a_ l_— '. a 

Fazer adquirir o mecanismo da 

leitura constitui uma das tarefas essen — 

ciais da escola primária, Quando o meca — 

nismo esta dominado, o espírito se torna 
mais livre para penetrar na ideia . A es- 
cola habituarâ a criança a procurar o sen 
tido de tudo o que ler, fazendo—& também 
sentir o ritmo, a beleza, o sentimento e; 
presso pelos textos. 

Além do livro básico, a criança 
lerá a todo propósito e o fará frequente— 
mente em lições especiais. 

Lições especiais de leitura pe; 
mitem quase sempre fazer pensar, refletir 
e falar, enriquecer o vocabulário, prepa— 

&: . . I
_ rar a redaçao e in1c1ar—se na granatica.

' 

Quanto à apresentação material, 
todos os textos de leitura deverão ter 
ilustrações , papel, impressão etc, impe— 

cáveis, sob todos os pontos de vista. 
A leitura silenciosa & a verda- 

deira leitura. Frequentemente ela & oca — 

sional . Antes de uma lição explicada , 
por exemplo, o aluno lê mentalmente o tea 
to. Lê "para si" o enunciado de um pro — 

blema; relê o resumo de uma aula; pesquiw 
se em livros da biblioteca escolar.

' 

A leitura silenciosa deve :
. ' . N . . tambem ser obJeto de liçoes espeCiais. Os 

textos serão apropriados, os exercicios 

5. 

Correspondencia 
inter-escolar 

Mecanismo e 

Compreensão 

Material de 

Leitura 

Leitura Silenciosa
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subsequentes, destinados a controlar a 

compreensão, a provocar a reflexão e a pes 
quisa , serão preparados minuciosamente; 
Os exercícios de leiturª silenciosa obri — 

gan a criança a pensar sozinha e agenderãg 
a atencao de toda a turma; 

A leitura em voz alta 5 também 

util. Graças a ela o professor controla a 

pronuncia , a aquisição do mecanismo e, em 

certo aspecto, a compreensão do texto. 
'A leitura em voz alta exige eu — 

ditorio atento e receptivo. o leitor não 
lerá uma página de livro que todos tenham 
diante de si mas lerá, dep is de devidanen 
te pregarado, um texto desconhecido: reda— 

ção de aluno; artigo de jornal escolar 5 

resumo escolhido de um livro, conto, len 
da; correspondencia inter—escolar etc. 

A leitura ex;licada é un exer - 
cício de capital importância. Dirije-se 
tanto à inteligência quanto à sensibili - 
dade ,”peis faz com que se penetre no sen 
tido e revela a beleza das ideias e de su: 
expressão. Alem disso, enriquece o vocab; 
lârio, inicia o aluno na expressão escri— 
ta , aclara e justifica a aprendizagem da 

gramática (gramática baseada no sentiio). 
Num primeiro contato com um be— 

10 texto, geralmente o aluno não retira " I I N A 
senao uma ideia sugeria, global, as Vezes 
deformada. às granles ideias serão então 
retiradas do texto, algunas vêzes analisª 
das e Justificada a sua inclusão. Algumas 
observações sobre a forma acompanharão a 

explicação. Não se trata de análise litg 
râria, nas.sobretudo de explicações sim- 
ples que ajudem a compreender e e sentir. 

Abstenha—se o professor, com 

muita cautela, de querer comentar tudo.
I 

O texto, ura vez comentado, sera lido com 
N A . atenção e, por Vezes, memorizado. 

Leitura em voz 
alta 

Leitura explicada
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A leitura dramatizada tem lu — 

gar em todos os anos escolâres, particu— 
larmente no Sº e óº a Os textos, simples 
porém belos, serão a princípio sobrianen- 
te explicados! às poeSias não serão des- 
prezados. 

O tom, o gesto e a mímica tra -. 
duzirão emoções sinceras. 

É desejável que cada classe or— 

ganize a sua biblioctca. No lº e no 29 

anos, ela terá apenas obras recreativas , 
geralmente ilustradas. Nos demais, nela 
deverá haver obras de imaginação e de do- 
cumentação. 

Emggzgma de Redacão cara o lº xrau (lº e 
2º anos). 

No lº e 2Q anos, a redação li“— 
nro — en que a criança é levada a pensar 
e escrever naturalmente o que pensa — é a 

única forma 
dãvel. 

(:! 
».L e expressão escrita recomen-

A 
As princiras experiencias devem 

ser de composição oral. 
Partindo da expressão por meio 

. I de desenhos, o professor ira levando a 

criança as 

. ilustrar uma palavra ou fra — 

se,
i 

. escrever palavras ou frases i 

sugeridos por um desenho, 
. escrever palavras e frasesI 

e ilustra—las,
I 

. reproduZir uma historia por 
meio de palavras e desenhos. 

O professor usará de incentivos 
para que a criança goste de escrever.Le — 

va-lu—á, por exemplo,.a ler o que escreva 
a ampliar e aperfeiçoar o trabalho para 
copiâ—lo no caderno de turma ou no jornal 
de classe. 

7.. 

Leitura expressiva e 

recitação 

Bibliotecas 

Conceito 

.lb erica v" - 

(LIC! Graáuação das e 

cias 

Desenvolvíncnto do gos 
to por escrever
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Belgicª - Programa de Redªcao nara o lº 
gra]; Hº g 29 anos). 

No final do lº ano de estudos, I A a criança podera escrever, eSpontaneamen 
te, tudo aquilo que tiver para dizer. 

Leitura no lº nfsu (lº.e ãºnmnos escola- 
res) " 

- l 
É livre o EtdO de ensino da 
. _

! leitura, ficando a escolha & criterio do 
professor. 

O-Plano de Estudos nanifesta 
preferência pelo método global, por ate; 
der melhor à psicologia infantil e peru; 
tir o indispensável relacionamento entre 
o ensino do idioma, a Vida da criança e 

as atividades de classe. 
No caso de ser escolhido outro 

método deve—se manter presentes os exe; 
cícios de observação, as atividades na - 
nuais , a expressão oral etc, associan— 
do essas atividaôes, o nais ccdo possível 
ao ensino da leitura. 

Qualquer que seja o método em- 
pregado, eZercicios de análise isolarão 
os elegentos, conforme as descobertas 
feitas pela criança: palavras, sílabas, 
letras, sonr etc. Ésses exercícios 
prepararão sensiVelncnte a transição en- 
tre o lº e o 29 anos de estudos e ajuda— 
rão a melhoria da ortografia . 

As frases para ler serão geral 
nente curtas e nelas o aluno deve encon- 
trar um reflexo de sua vida, de sua pe — 

quena experiência e também de sua pro — 

pria linguagem, tão rica de ação e afe — 

tividaie. 
Aconselhà—se como material de 

leitura: 
. Textos coletivos , feitos após 

uma observação, uma atividade, uma cena 
presenciada “etcgsão organizados pelo 

Método 

'7

! Exçrcicios
I 

analise 

Frases 

Textos 

Resultados esperados 

,—1 . u C;
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Bélgica — Programa de Leitura no lº grau (lº e 2Q anos escolars) 

professor e devem reproduzir , o mais 
' , . ’- fielmente possivel , as ideias e palavras 

das crianças . 

. Textos livres elaborados pelas ' 

crianças , a propósito de um fato ocor— 
rido, de uma poesia; que tenha Side re- 
citada, para constar do jornal de clas— 
se etc. Ésses textos deVem ser lidos , 
em primeiro lugar, pelo autora 

. Textos aperfeiçoaáos, completados, 
enriquecidos, corrigidos em.conjunto,pe- 
lo professor e pelos alunos. Têm, como 
ponto de partida, um texto livre. 

. Textos escritos por adultos — re—
& creativos ou relacionados as atividaCes 

,. de Classe . 

- Os textos para leitura silenciosa 
compreenderão: 

7 ordens para cumprir, 
— cenas apresentadas parCeladamente, 

para reconstituição posterior de histo — 

riªs, 
— questionários,

_ 

— instruções apresentadas por escri- 
to, para cumprimento por Meio de desenhos, 

- escolha entre várias respostas, 
— etc.



n.i 
Belgica 

Redação 

Programa de 3º grau (59 e Óº ano ) 

l - Sinteses escritas de observações, de aulas de Histõ - 
ria, de Geografia, de Ciências Naturais etc. 

Resumos de palestras dos alunos, de visitas, de excur — 

sões, de reuniões, de festas, de Filmes, de leituras etc . 
2 — Textos livres : 

Relações de pequenas pesnuisas, individuais ou realiza- 
das por equipes : observação da natureza e dos Fenõmenos naturais 
da atualidade, histõria local ou regional, Folclore etc. 

Temas de imaginação qUe a prõpria criança propõe ou que 
imita dos outros ! descrições , narratiVas , contos , peQUenos pg 
emas etc . 
Exemplo ( Trabalho comum ): 
Escrever, sob a direção do professor, uma pequena "peça de teatrd 
a partir da Fábula “A cigarra e a Formiga". 

A correção dos textos livres será às vezes individual . 
Outras vêzes, cada aluno lera seu texto. O melhor será escolhido 
pela classe, discutido, melhorado. Sera transFormado o menos pos- 
sivel e , se a ocasião se apresentar, aparecera no jornal da es- 
cola . 

3 - No 39 grau, as redações preparadas, ainda nUe bastante 
modestas, ensinarão entretanto a escrever. Elas serao propostas 9 
ra a partir de pequenos quadros,ora de curtas narratiVas pitores— 
cas, vivas ou comoventes .

_ 

Os alunos , mesmo os melhores, não podem ser considera- 
dos como "aprendizes-escritores". Não se pode, entretanto, esque— 

cer que os alunos nessa idade são sensiveis egnesse caso, desejo— 

sos de exprimir suas emoções . 

f, Os assuntos tocarão de perto & vida dos alunos, aos seus 
- divertimentos, aos seus projetos, suas pequenas preocupações e 

aos outros seres Que lhes são caros . 

A preparação direta partira de uma discussão, de uma'hn 
ca de pontos de vistas. Raramente sera traçado um plano ; e jamais 

será imposta . Evitar—se—Ã com cuidado estereotipar a expres 
são . 

A correção ressaltarâ um erro comum a varios deVeres : 

repetições abusiVas, trocas de tempos de Verbos, palavras imprõ - 
prias, pouca clareza , banalidades, vulgaridades etc .



Belgica - Redação - Programa 3º grau ( Sº e 69 ano ). 

4 - Um sério estudo da Frase será realizado pela análise e 

pela imitação de bons modelos¢ O professor analisará do ponto 
de vista da construção , da harmonia , da clareza , da Verdade 
do pitoresco etc. 

Ressaltara alguns processos simples de composição : 

Frases curtas , repetição de verbos , emprego da palavra justa , 
comparaçães , procura do pitoresco pelo emprego de termos preci— 

sos, personificações etc. 
Ésses modelos em seguida serão imitados . 
Ésses exercfcios são importantes . Os bons manuais de 

leitura dão uma amostra Variada . Serão intimamente ligados às 
lâituras explicadas .

ª 

5 — No 39 grau sobretudo, a correspondência interescolar 
não pode ser esquecida . 

DAM/MA/et.



Programa de 29 grau ( Bº e nº ano ). 

Programa de Bº ADO- 

l - Expressão oral 
a) A crL «saga deve tomar consciência dos fatos da lingUa fa— 

lada. 
b) Exgr mi io os especiais de conjugação oral relacionados às 

atiVidao es. 
Assim, serão conjugados não apenas os verbos regulares , 

mas também os empregados mais correntemente e nos tempos msiS'usuais 
Forma atiVa e passiva. Afirmação, negação, interrogação. 

2 — Estudo gramatical dos textos. 
Curtos e simples, serão na maioria das vêzes relaciona — 

dos a observações e vivências. 
Esses estudos serÉo conduzidos de modo a preparar ou le— 

var & aplicação das noções incluidasn nos nºsã e a apresentados a 

seguir. 
Começar a fazer observar a função de 

igação; levar ao emprego consciente dos segu “nic es: nas, quando,pq; 
que, que... 

3 — Reconhecer, sem os definir, os pronomes possessivos, dee 

monstrativos & aqueles que indiquem ordem e número, também os prone— 
mes pessoais. 

Reconhecer do mesmo modo o iníinit ivo, o presente, o im — 

perfeito, o futuro, o p2 s2 oc definioo e o impera ti o pr sente. 

a — Concordância e análise. 
Formar o grUpo do sujeito e do verbo. 

&) Concordância do sujeito com o verbo. Cases fáceis. Insis— 

tir na 59 pessoa do plural. 
b) Concerdancie do substantivo cor o adjetivo. 
c) F*rvºç*, le«itino e do plu iral do suostªnuivo e quali— 

radas e complete—les. .) m m H o 0C) 
02 o m QS o f) D# ficetivo. Cor1p2r1r 

x s 

- les rid'g, des tag, les sourig... 
s seus, deux íons,... nos Chong, les caillomg... 

des chevaux, les travaug... 
— deu; 5 oupir21 ux... 

Fo rn1ul1r Sirplesrcltc as orserveçõcs e fazê—las rplic ar.
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Bélgica - Gramática . Programa do aº grau ( 39 e aº ano ). 

5 - Conjugação escrita. 
Terminações dos verbos no infinitivo presente, imperfei— 

to, futuro simples, passado indefinido do indicativo, imperativopng; 
sente. 
Observações a formular e aplicar: 
Singular lª pessoa = e, s ( ou x ) aí ( pronunciar 5 ) 

2ª " = s ( ou x ) 
3ª " = e, t ( ou d ), a 

plural 1ª pessoa = ons 
2ª pessoa = ez (eXceções) 
Bª " = nt 

- . a : . . ¢.B. - Na 3ª pessoa o qeito sera um nome ou varios mais frequente—
A mente do que os pronomes êle, eles, ela, elas. 

Programa de aº ano. 

1 — Expressão oral 
a) Com exceção da conjugação dos verbos, a língua oral pode 

freqúentemente substituir as regras. Diz—se.eorrentemente: cheval— 
chevaux; vif— vive; vieil homme; touuafraiche; le pêcheur a pris 
une truite; il l'a prise, elle s'est prise & l'hameçon, etc. Esses 
são os fatos da língua falada dos quais a criança tomará consciência. 

b) Exercicios especiais de conjugação oral 
( Ver programa do 39 ano ). 
Os verbos serão conjugados sobretudo oralmente. Sera dada atenção a 
conjugação dos verbos em todos os exercicios de expressão; as fonna; 
verbais serão ensinadas através do uso adequado. As próprias lições 
especiais terão a forma de verdadeiros exercicios de expressão oral: 
conversações, conjugações representadas, diálogos etc. Mais impor — 

tante do que saber colocar o verbo em determinado modo, tempo e pe; 
soa e saber dar—lhe a forma correta conforme o contexto ou conforme 
a idéia que se tem em mente. 

Conjugação dos verbos em todos os tempos e em todos os 
modos. Habituar os alunos a reconhecer algumas características dos 
modos e dos tempos: ação submetida a uma condição, duvida, ordem... 
ação presente, passada, ação passada ao mesmo tempo que outra ação, 
ação passada anteriormente a outra também passada.



BL1Q ica - Gramática — Pro gra ia de aº grau ( Bº e aº ano ) 

Estudo gramatical dos tcxtos 
( Ver Bº ano ). 

Conduzir este estudo dc maneira .1 preparar as noções con— 

sideradas nos nº 5 e u a seguir. 
Continuar a focalizar a atenção para as palavras de liga— 

d , quo, onde... o- ão: e ou nas cue or ue unsr y a 9 1 , q 7 .z.
o 

3 — Reconhecer OS ar ( qualificativos) L...! 
CJ. (& 

LJ. os 

os pronorcs ( pessoais, d emcnstrativos ), os cc mplementos(dg_ 
terminativos, diretos, indiretos, circunstanciais), todos os tCEpOS. 

Dar atenção especial aos verbos que exprimem estado . O 

atributo. 
u - Concordância c análise: 

a) Nas fl ases com uma ou várias proposiçocs, compor ou ana— 

lisar o grupo do sujçito e o grupo do verbo. 
b) Concordância do vsrbc, dos adjetivos e do particípio pas— 

sado conjugadw com o verbo " être ". 
c) Formação do plural dos substantivos e adjetivos qualifi — 

cativos ( Ver 39 ano ). 
Não abusar das exceções. Trata—se de ser menos completo, 

porém mais prático e realista. O esfôrçc do mestre não pode arrefc « 

cer: repetiçõcs, sínteses, exercicios, obscações ocasionais. A or— 

tografia devo ser correta em todos os escritos e deve haver contrôle 
da ortografia de todos os tcxtos dos alunos. 

5 - Co n ugaçfª o cscrita. 
Ternina'ao dos verbos en todos os 

do presente do imperative. A "pros ob& rvaçõcs en re as mais impcm'— 

tantos: eaployer e j'emploie; — lancer e DCu$ lançcns; ranger e je 
mar gee isgjctcr, je jette e nous jctons etc. 

DAM/MA/et.



Gramatica 

Programa de 39 grau ( 5" e 65 àhº )- 

1 - EXpressao oral e escrita 
O bom uso continUa a sustepíar o ensino de uma gramatica es - 

sencialmente pratica. Ela tem sua aplicacao nos trabalhos escritos 
diarios.

, 

2 — Estudo gramaticºl de textos 
Éste estudo introduz, reforça ou completa as noções revistas 

nos itens abaixo, numeros 3 , A , 5 . Por outro lado, êle prºpicia 
coasião de notas curtas e práticºs às cuais ruase não se pode dedi— 

car aulas inteiras. 
Exemplos : ( seguem—se vários exemplos de dificuldades pecu — 

liares a linguº ).. 
3 - Reconhecer o substantivo , o verbo , o qualmªiCativo , os ad- 

jetivos ,qiadverbio , a preposição , a conjunção e locuções. 
Não se perder de vista ªue as palavras de ligação ( pronome 

relativo , preposição , conjunção ) ainda nue invariaveis não são 

menos " elos do pensamento" 

4 - Concordância e ortografia gramatical. 
a) Revisão do programa de Aº ano. 
b) Ãs noções do 2º grnu se juntarão: 

__ concordancia do verbo , o Verbo com varios sujeitos ( ca - 
sos simples ); 

__ concordância do cualiFicativo , o qualificativo relaciona— 

do a vários sujeitos; 
plural dos substantivos , algumas observações sobre o plu— 

ral dos substantivos compostos; 

__ adjetivos , algumas sinteses sobre a ortografia dos nomes 

dos numeros , sobre a ortografia de "tout", "même", "oueloue" etc. 
c)Nos casos determinados e tipicos , Fazer observar porrue foi 

empregado : 

o indicativo , o imperativo , o condicional , o subjunti — 

vo ; 

__ o presente pelo passado ou Pelo Futuro , o imperfeito pe - 
lo presente ( "si j'etais riche...), o passado anterior ( doisp & 

sados sucessivos )etc. 
__ a afirmação em forma de interrogação ( "Tu m'accompagnes77 

a Vºz reflexiva pela voz passiva ( os Frutos se colhem...em Vez de 

os Frutos são colhidos ) etc 
I , ( Nesta amostra e preciso se dexxar guiar pelo nivel da classe , 

. ! ª pelo tempo disponivel mªs nunca pelo manual, embora este continue



' ) Belgica - Gramatica & Prºgrama de 39 grau ( 5º e 69 ano ). 2. 

bastante Útil como Fonte de dºcumentação a «ue o aluno aprende a rg 
correr .

' 

d) Particfpio passado conjugado com "avoir" 
ReserVar a regra para o 69 ano; no 5º ano se basear na euFonia. Les 
sommets rue nous avons atteints , dir se ; : La hauteur nue nous a- 
vons atteínte ... donde 013. 

5 — A análise logica e gramatical & correntemente praticada , mas 

jamais por si mesma. Ela deve servir a alguma coisa, seja para jus- 
tificar a ortografia gramatical , seja para Fazer melhor compreen — 

der um tcxto. Não pode degenerar em um exercicio mecânico e maqui — 

nal sem Valor educativo . 

a) Revisão do programa de 49 ano. 
b) Complemento do aualificativo. 
e) Funções diversas dos pronomes , notadamente dos pronomes rela 

tivos : "qui", "que", "dont", "auquel" 
d) Complementos rue são orações ( subordinadas ) 

e) 0 advérbio . O essencial é ressaltar a ideia acessoria, a "ng 
ance" que ele junta ao verbo , ao qualificativo , a um outro adver- 
bio .

' 

F) A preposição . Mostrar r'ue ela une , ajudando a marcar o lu— 

gar , a direção , o alvo , o meio etc. 
g) A conjunção . Observar o papel de ligação nue ela apresenta 

nas oraçoes e entre elas. 
Nota : 

Para as alineas e) , F) , g) acima , não passar de simples 
observação dos textos; obter Fue o aluno reflita sobre o sentido em 

vez de confiar na memoria . Construir Frases cada vez mais comple - 
xas para habituar ao uso criterioso e correto do advérbio , da pre— 

posição e da conjunção . Não permitir para isto o estilo sobrecarrg 
gado de advérbios , qUaliFicativos , de complementos e subordinadas 

6 — Conjunção escrita . 

a) Revisão sistemática do programa do 2Q grau . 

b) Modo condicional e subjuntivo . 

o) Algumas notas mais usuais : "employer" "emploíy'"employions%. 
' ª ' "elle coud‘, "elle resout", "absous" etc. 

DAM/MA/et.
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. EELQLQA - Programa de ºrtºgrafia» 

l.criança deve conhecer a ortografia usual de 

sua língua. i.escola primaria deVe dar—lhe um conheci 
mento prático da mesma. 

A ortografia é, sobretudo, matéria de obser— 
» '. . " 

. . vaçao,.de memoria auditiva, motora e, principalmente, 
, I IO .. & visua . Frequentemente e um automatismo, adquirido a 

A .o: , nu "' força de repetiçoes. Essas repetigoes, no entanto,nao 
podem ser puramente mecâniCasi Elas serão acompanha - 
das de apelos constantes: 

.. & l l I I O . a at1V1dade dos sentidos: Visualizar, pro— 

nunciar, entender e escrever as nalavras e os textos; 
A. 

N. ) _ . 1 . a analise: sem que sega desmemorada & pala 
I ' l o , . vra, aSSinalar e isolar a dificuldade ortograficas 

. à associação: buscando—se analogias e con— 

trastes, em pequenas sínteses grupadas no caderno de 

ortografia (frequentemente uma palavra encontrada da— 

rã ensejo a que se recorde toda a série); 

. ao raciocínio: induzir a regras ortográfi- 
cas muito simples; 

. ao esforço: provocar e manter a atenção, o 

interesse, a emulação; classificar os trabalhos; meti 
var a correSpondência real, a imprensa escolar etc. 

A imagem de uma_palavra geralmente não se 

fixa de uma vez; é uma aquisição progressiva que se 

estende por um período no qual Se deve assegurar que 

a palavra seja compreendida, lida, explicada ortogra— 
ficamente e copiada várias vêzes. É importante que os 

significados correSpondam a imagens claras e corretas. 

O professor dará o exemplo, tendo ele pró — 

prio uma grafia e uma articulação bem cuidadas, o que 

também será exigido dos alunos. Ele deve evitar os 

trabalhos muito longos ou muito difíceis, mal apresen 
tados e mal escritos. Na medida do possível, prevani» 
rã o êrro, evitando que sejam registradas formas de- 
feituosas de escrita. 

. O ditado tem lugar deede o lº ano. Em team 

os graus, e texto deve ser preparado, salvo no casoób 
ditados periódicos de controle; Deve atender a um ob— 

Objetivo 

Recursos 

0 professor 
e a ortogra“ 
fia 

Ditado
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EELQLQg — Programa de Ortografic 

. . » f ! . jetiVO ortogra afi 1co preCiso. O ditado nao.e porém o unico 
nem o melhor meio de ewrender ortografia.; 

Convém acrescentar exercicios de visualização , 
explicação ortográfica de textos, reprodução de textos me 

morizados, cópia preparada, exercícios de aplicação, jo" 
gos ortográficos e, Sobretudo, a correção ortográfica rim 
gorosa de todos os trabalhos escritos (incluindo acentua— 

ção e pontuação). 

. ão úteis ditados curtos que frequentemente 
A . A . tem como obgetivo o controle do conheCimento de, 

, ' sons 3a aprendidos. 
. Exemplos: carro, jeªro, Jarro, etc. 

palha, ma_ha, calha, etc. 

— Os textos & ditar, visual. mr, explicar ortogra 
ricamente etc. serão simples, bonitos, eVOcereo ideias e 

* . 7-7" sentimentos fa1ilii es as crianças. "sao esc_uecer que o 
T”), significado de uma ml a. afaVOIece a correcão da _emaran 

ça" Ass im, e recome dive ºl escolhar os textos em relação 
«I . . .a - 

com as atividade 3 do mo311to. w indispensfvel atriouir a 

cada exercício ortografico um_QQ13tj_v mfig’jlg e escolhar ovª-..“.- 

hj 

se Q 
.. A . . 

os textos em funçao desse obgetivo. A Lart do 3Q ano 
êsses textos serão explorados em proveito da ortografia. 

. Os textos devem ser preparados €»fim de evitar 
erros. Importa, no entanto, nã o suorinir o esxorço. A par 
tir do ªº ano, um texto conhecido e preparado não deve 

ser imediatamente ditado. 
» .L . A_preprrçcco qo3I5f1ca de um texto deve ser 

feita com ordem e metodo. As explicações sobre as idéias 
e sobre a ortografia usual e ortografia gramatical (l) 
Iao cuidºcosumente ser3o waLQS e graduadas. 

. No que diz respeito e ortogrc fis grs maticalgfio 
deve fazer justificar todas as concordancias. Esse procg 
dimento, longo e monótono, supri;3e o esforço. Convém sem— 

pre, no entanto: 

. recordar as princM ais noções & aplicar (repe— 

tiçãoà as regras e exceções; 

fl * . (l) Rezere—se & concordância 

2. 

Outros exe; 
cícios 

L." ano e anos 
%uintes
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. fazer justificar algunas concordâncias, a título 
de exemplos; 

. reforçar a atenção e encaminhar o raciocínio, pe— 

dindo—se ao aluno, por exemplo: 

» que terifique mentalmente a terminação ou formaa 

das palavras pedidas (nomes, verbos, adjetivos etc); 

- que verifique quais as regras que tais palavras 
sugerem; 

- ue forme mentalmente o "grupo" a ue ertencem 
J. 

essas palavras; 
i »

. 
_ que pense nos tempos em que e congugado o verbo, 

' 

, . . l . 
ProgreSSivamente, o mestre reduZira a sua inter— 

A n .“ . ferencía.e os alunos prepararao SOZinhos os t xtos orto -
! graficos. 

Copia—se em todos os graus, por imposição das pró“ 
prias atividades, e toda cópia cuidadosa auxilia a ort 
fia. É muito importante habituar & criança de qualquer 

de a visualizar atentamente a palavra ou o grupo de pala— 

vras e, depois, escreve—los sem voltar ao texto. Praticada 
de forma inteligente, a cópia constitui um excelente exer—l 

. I . , N ” cielo de ortografia; erige porem preparaçao e correcao. 

Serão praticados exercícios de vieualização quando 

a classe já foi capaz de ler pequenas frases. No lº e no 

Zº ano de estudos, é um tipo de exercício muito.usado, da 

mesma forma que a cópia preparada. A representação mental 

deve preceder sempre a reprodução. 

A explicação ortográfica dos textos tem lugar, nor— 

malmente,a partir do 3º ano. Pode ser seguida de uma re— 

produção de memória — se o texto é curto; rode igualmente 
ser seguida de reSpostas a um questionário que recorde o 

t e::to. 

Todos os exercícios de ortografia serão controlados 
I . . l ' I 

pelo professor. Cada aluno procurara e corrigira seus pro— 
. A I . . 

prios erros. Para isso, ele tera o auxílio de um teyto corf 
. l ' N fl rigido ou atendera a anotaçoes do proressor ou, ainda, con 

) . . . ' . ' 
tara com o auxílio direto do mestre, que guiara, agudara e 

3. 

Exercícios de 

visualização 

Explicação 
ortográfica 
de textos 

Controle



BÉLGICA » Programa de Ortografia 

«' . . 

l . 
mantera o esforço da orlanças ÉSse é o melhor procedlmento. 

. _ 5 

ª&
_ 

habltua o aluno a corrlgir-se soz1nho. 
. É . 

No lº ano a côpla sera principalmente de frases li» 
gadas ao.ensinb de leitura é ásve abranger uma só frase de 

cada vez; 

Aconselham-se atividades.oomo resumos de_observações 

de pequenas passagens lidas etc., para o 39 ano; 

1'1 . . . N . A o . 

àxercíc1os de Visuallzaçao são de lnportanc1a capital 

nesse ano escolar. Geralmente não constam senão de uma frª 
se de certa extensão. 

. 1’ N -v ’- 
DeVe—se apllcar tamoen as noçoes ee gramatlca, fa— ’l ,. . ". 

vorecer habltos ortogreflcos e llxar a imagem das palavras
, invariaveis. 
Aconselham—se pequenos ditados preparados 

Os grupamentos escritos no caderno de ortografia, 

devem ser consultados e completados com nOVas palavras. 

. (Consultar o programa de Redação). 

u. 

Matéria para 
o lº ano



,,l . helglca 

Ortografia 

"' mm A < 
, 

>.- r. "'" , A , n'a Prn._,.L1LL-_ dx, dº 5:41 ( ;)* &; Liº «:.: ._ O V . 

' . l — Cup:-:s. ' . ., . a) Cep::s ccrrentes ae rçsumcs, teztes divçrsos, etc... '. 
1 .. . . . b) Copias LL ttos caga ortografl: fo: explicada. 

“_ f. 1 . . w . Z — :xcrc:cics Qe v1sual12aga0 e dit: :dos visu3is. ':- R Continu:Ç L do lº grau. É preterivel usar duas ou tres fr: :ses bem o artas em: vaz : uma frase muito longa.6 

Visualizar, às vêzes, o total ou parte de um tçxtc me— 
or: 'zado L depois fazer can que os alunos o reprcduzam. 

3 — Ditados itivos. ' 

bito d: :ttnção :udíti lva; torn:m—sc cad: vez ant. bao abusar em detrim nto dos exercícios de vi— 
e &: ortogr:fi: dos textos. 

( Ver 29 :nc ) 
a) Os a»1U01“LLtos se anpliam: nLigL, trçize, sgize il 

pgine... 
b) Preparar ou rccapitular as noções d: ortografia grama- 

tical ou usual. 
EXmlos: fou (s), virrou (s), clcu (s)... 

' 
Chou (x), caillou (X),... 
um cmplci, j'emplcie, :1L11s ml :oyons, emploie. 
lg rail, ig hail, lg travail 
l:,b:t:iiªg, la ritraillg 

c) Reunir um: qu1nt1uLLL de p: wl r:s invariaveis: que, por- 
que, durante, au muto, hoje, em outra mrtL, alias, em tôda par- 
te, muitos, etc... 

d) Algum:s concordânci:s serão jusu: 'fic:d s ptr mLio das re 
gras conhecidas. 

5 — Textos livr s IE" 

O aluno do Zº g-rau aj.LLa pL ode cometer muitos erros de 
Grtografia. 

_ I ..:) . O mestre ficar: :tcnto para rçauz1r Lsso inconveniente. 
. ..'. Treinar o uso do d1c1cnar1o 

DAL/LA/et.



' 
Belgica 

Ortografia 

Programa de 3Q grau ( Sº e 69 ano ). 

1 - Cdpias de resumos, de textos documentarios etc. 
2 — Exercicios de Visualização . 

files perdem aqui sua maneira sistematica ; tendem a fl 
xar,ocasiona1mente, as grafias diFiceis encontradas. 

Fazer, algumas vezes, reproduzir, apos viSUalizaçao, o 

todo ou parte de textos memorizados. 
3 - Ditados 
a) Ditados de treino. A preparação e a correção tornam-se 

cada vez mais pessoais. 
A utilização do dicionário se impõe . 

b) Ditados periodicos de controle . 

4 - Explicaçao ortograFiCa de textos . 
Ela continUa sendo um exercxcio especial de ortografia 

de importancia igual à do ditado. Alem disso, todo ditado de trei 
no (já citado ) sera preCedido de explicação ortográfica do texto 

5 - Textos livres . 
No 39 grau estes textos tornam—se numerosos e adQUirem 

uma certa extensão . Constituem, na Verdade, auto-ditados, desde 

qUe o aluno se proponha a respeitar a ortografia. Éles permitem 

também habituar a colocar os sinais de pontUação, seguindo algu- 
mas notas simples baseadas no.bom senso e na observação de tex - 
tos . 

DAM/MA/et. 

fª" 

,, 

M.;—“*



BÉLGICA - Aritmética 

Introdução Geral 

I — Objetivo do ensino de Artimética na escola primária. 

"Além dos resultados práticos que assegura, o ensino da Artimética 
oferece ocasião para intensa disciplina do espírito". 

Resolver um problema de vida ou um problema proposto em um livro 
não deve jamais ser um exercício mecâniCD; deve ser, sobretudo, um ato, 
de inteligência. 

A aritmética da Escola Primária é simples, dirigindo—se a ação e ã 
inteligência da criança. Deve-se assegurar sempre a compreensão das quesfãs 
propostas, observação e interpretação dos fatos numéricos, descoberta das 

relações que os unem, expressão clara e precisa das constatações feitas e 

de seus resultados, 
Para tanto o conteudo deve ser restrito mas trabalhado sob tôdas as 

fºrmas citadas. 

II — Base concreta e atividade pessoal 

O conhecimento da aritmética supõe um trabalho de abstração que de 
ve ser condicionado ao nível de desenvolvimento mental do aluno. 

“Em regra geral, a criança da escola primária precisa para adquirir 
conhecimentos reais e úteis de uma base concreta. A formação intelectuªl do 

aluno exige atividade pessoal. 

Esta constatação justifica o recurso a diversos tipos de ativida — 

des: 

l - Utilização do meio:. observar a vida real para adquirir a come 

preensão dos fatos e dos vocabulos utilizados em aritmética: compra, lucro, 
prejuízo, peso bruto, pêso líquido, tara, preço, alta, baixa, rendimento; 
capital, taxas, juros, taxas e contribuições,[distância, espaço, tempo, veâ 
locidade etc. 

' . 

Tôdas essas realidades são ligadas entre si por relações matemáti- 
cas. O aluno não pode chegar a essas relaçõesk se não depois de múltiplas 
Vobservações pessoais, atentas e contínuas, seguidas de um esforço de sínte- 
se, ajustado pelo professor.



Frequentemente, o aluno não acha a solução de um problema porque 

êle não consegue imaginar a situaçao que o problema apresenta (problemas de 

lucros, de trocas etc). 

2 — Atividades práticas — muito frequentemente negligenciadas em 

aritmética: manipular coleções de objetos (grupar, juntar tirar etc), cons— 

truir formas gebmétricas (dobrar, recortar, desenhar, modelar, fazer em pa — 

pel grosso etc), medir grandezas diversas (comprimentos, massa etc),. utilrâm 
jogos educativos etc. 

5 — Atividades intelectuais: resolver, por tentativas, pequenos 

problemas antes que o professor aponte uma solução mais racional; propor prº 
blemas; procurar dados necessários ã solução de situações reais (inquéritos, 
“preços correntes etc; anotar os resultados de observações (chuvas, ventos , 

temperatura etc), construir tabelas e gráficos etc. 

lll - Desenvolvimento progressivo do conhecimento e da capacidade 
de fazer. 

1 — Açao, pensamento, expressão 

,O aluno reage aplicando conhecimentos antes de poder dizer em têr- 
mos exatos o que faz, como e, principalmente, porque age assim. 

. 

Lentamente as idéias se constroem, se organizam, tornam—se mais ge; 
rais, O pensamento se ordena e torna—se mais precioso. O aluno alcança prº 
gressivamente formas de expressão mais diferenciadas e mais exatas do ponto 
de vista matemático. Tudo isto se realiza graças a uma maturidade crescente 
ye a orientação da aprendizagem, atendendo as leis da psicogenética. 

2 - Aquisição de noções. 

Muitas noções não são adquiridas senão depois de uma fase de inici 
ação indispensável longa: 

Exemplos: 

a) a estimativa de certas grandezas com o auxílio de medidas natu- 
rais (pê, colher etc) dá início à própria noção de medida e ao emprego de 

unidades convencionais. . ., i 

b) comparar superficies, superpondo umas as outras, prepara a no - 
ção de area. 

0) ir contando caixas empilhadas (1 caixa, 2 caixas) conduz a no - 
ção de medida de volume. 

d) pesar volumes iguais de materiais diferentes conduz à noção de 

pêso específico.



5 - Definições 
Não se dá a definição do que é um quadrado ou retângulo etc. Mos— 

tra—se a figura, classificaml >se formas recortadas em cartolina. ' 

Em seguida, essas formas sãd comparadas, medidas: observam-se os 

lados, ângulos etc). 

O conhecimento das propriedades-das figuras apresentadas e a compª 

ração com as de outras figuras permite que se chegue a uma definição satisfª 
tória para a criança e aceitável, do ponto de vista da matemática. 

Ao formular a definição assim obtida, o aluno torna preciso seu 

pensamento e alcança uma forma de abstração e de generalização que não pode- 

ria se obter com um ensino de tipo passivo, 

4 - Fórmulas” 

Será um grave êrro procurar impor prematuramente ao aluno as fôrmª 

las usuais. Elas aparecerão progressivamente da experiência concreta. Serão 

adquiridas graças a uma lenta iniciação por meio de técnicas simples que per 

mitirão a.descoberta do processo de maneira rápida e econômica. A ligação 

entre o concreto e a fórmula abstrata deverá estar sempre presente no espirª 
to da criança. 

IV Aritmética e utilização do meio 

Os numerosos problemas de vida propostos pelo meio fornecem ao en— 

sino da matemática um ponto de partida conCreto e a oportunidade de aplica - 

ção prática dos conhecimentos. Por outro lado, a exploração do meio exige 

constantemente auxilio de aritmética. 

O esfõrço de que a criança necessita para adquirir novos mecanis - 

mos (somar em vez de contar, multiplicar em vez de somar números iguais etc) 

é motivado pela necessidade de trabalhar mais rãpidamente, de vencer dificul 
dades, e ainda, pela necessidade de aprender e de imitiar o adulto. Nos pri 
meiros anos escolares, principalmente, os jogos educativos são indispensá — 

veis. Para sua realização não é necessário material dispendioso. 

V — O cálculo mental e o cálculo escrito 

O cálculo escrito utiliza processos padronizados cuja aplicação de 

ve ser automática. 

O cálculo mental, ao contrário, permite a escolha entre vários prº 
cessos, exigindo, por conseguinte, maior reflexão.



O cálculo mental é a base do cãlculo escrito e é também um meio de 

contrôle, Deve—se habituar os alunos a avaliarem o resultado aproximado. de 

uma. operação antes de efetua-laª Essa prática evitará erros grosseiros. 

VI - Mensurações e formas geométricas 

O estudo das formas geométicas deve ser seguido de aplicações nª 
méricas. A estas, entretanto, não se pode destinar demasiado tempo: a des-— 

coberta das propriedades fundamentais pela observação e pela atividade pratª 
, . . ca e o mais importante. 

Deve—se dar muita importância às mensurações efetuadas pelas criaº 
ças, ao desenho de figuras geométricas, à descoberta de propriedades utili — 

zando dobraduras, superposição e recortes. 

Por outro lado, muitas vêzes é possível controlar as respostas“das* 
aplicações numéricas através do trabalho manual e do desenho. 

É preciso, entretanto, fazer distinção entre o cãlculo direto (EX. 
dadas as dimensões de uma figura, achar sua superfície) e o cãlculo "inversf 
(cálculo de uma dimensão). .Se o primeiro está à altura da criança, o segun— 

do é realizado com certa dificuldadeº O professor deverá estabelecer uma 

gradação, uma escala de dificuldades, que serão progressivamente vencidas pg 
10 aluno com sua ajuda. Nos cálCulos geométricos, principalmente, devemos 

evitar o problema—tipo que reduz o esfôrço pessoal, 

As formas geométricas são primeiro observadas e estudadas na real; 
dade circundante. O programa apenas indica os assuntos a estudar, mas a or— 

dem em que êles serão apresentados fica a critério do professor, principal - 
mente em função das observações feitas no meioº 

VII — Problemas 

Os problemas constituem tanto o ponto de partida como o ponto ter- 
minal do ensino do cálculo, do sistema métrico e das formas geométricas. 

A princípio êles serão resolvidos no plano da ação, em contato com 

a realidade. Na etapa seguinte, já serão apresentados sob uma forma indire— 
ta, utilizando imagens, desenhos, gráficos etc). O aluno será progressiva — 

mente habituado a enfrentar uma situação não vivida por êle mas que seja apº 
nas descrita. Chegará a sua solução por etapas, utilizando formas de pensa— 

mento mais evoluídas.



A criança deve sempre poder resolver o problema com o tipo de 

pensamento próprio de sua idade e de seu desenvolvimento psicológico. 

Se fôr necessário o professor o fará voltar ao plano da ação e aos 

recursos de intuição indireta a que já nos referimos. 

Mesmo no Bº grau (49 e 59 anos) esta prática ainda de justifica. 
A dificuldade de um problema não reside apenas no número de etapas 

a vencer e de operações a efetuar para resolve—lo mas também nos obstáculos. 
que encontrará o aluno para representar-se a situação aprovada num problema. 

Os problemas surgem do próprio meio. Se a classe fôr organizada 
como um grupo social ela oferecerá oportunidade de aparecerem a todo momento 

problemas de vida (cantinho vivo, jardim, estamparia, revista, trocas, coopg 

rativa, biblioteca, festas escolares, trabalhos manuais etc). 

O aluno, entretanto, não deve ser condenado a um utilitarismo es — 

treito. Utilizar o meio,do ponto de vista aritmética, é medir, experimentam 
denominar. É também tentar resolver problemas quantitativos que se apresen- 
tam ao homem. 'Quando a observação direta é insuficiente ou impossivel, uti— 

lizam—se recursos suplementares: inquéritos, tabelas de preços, catálogos , 

prospectos, fichas de informação etc. 

Os problemas vividos são muito importantes porque surgidos da pró- 
pria vida e por ela con-troladoso 

Os problemas imaginados, compostos pelo professor e pelos alunos ou 

encontrados em publicações também têm sua importância e utilidade. Permitem 

fixar noções adquiridas ou estimular o estudo de noções novas desde que re - 
tratem situações possíveis, levem a indagações que atraiam a atenção dos alu 
nos e sejam apresentados em oportuno. Além disso, tais problemas provocam

ª 

uma ginástica intelectual de primeira ordem' 

Métodos e processos de resolução de'problemase 

A escolha de um método de resolução de problemas depende da idade 
dos alunos, e da estrutura do problema. Dois caminhos opostos podem ser 
seguidos pelo pensamento: 

l — O método progressivo ou sintético segue o desenvolvimento do 

enunciado; vai, passo a passo, dos dados ao resultado. Corresponde ã mar — 

cha natural do pensamento da criança. 

2 - O método regressivo ou analítico parte da pergunta final. Ele 
leva à procura das condições necessárias e suficientes para aquela resposta, 
chegando assim aos dados do problema,



Este método exige mais maturidade do espirito. Será empregado ra- 
ramente, somente no 59 grau (5ª e 69 anos escolares) e, mesmo assim, freqúen 
temente envolverá apenas uma análise parcial. 

As tentativas para resolver os problemas fazem sentir a criança a 

necessidade de um método mais racional. Correspondem a uma etapa para a so— 

lução mais adequada e econômica. 

Os problemas não devem ser resolvidos de maneira mecânica por meio 
de soluções—tipo. É porém recomendável aproximar - em um trabalho de sinte— 
se — problemas que comportam um esquema idêntico de solução, embora apresen- 
tem situações diferente. 

Conselhos e sugestões 

1 - O professor oferecerá oportunidade para a manipulação de coler 
ções de objetos idênticosy Os alunos procederão a composições e decomposi — 

ções de grupos; compararão dois grupos; juntarão e separarão os elementos 
dêsses grupos etc. Dessa maneira, aprenderão a associar a quantidade ao nú— 

mero; empregarão têrmos como igual, maidr, menor, somar, subtrair etc. e ex— 

primirão o resultado de seu trabalho por meio de números. 

Contar é uma operação fundamentalº O aluno contará manipulando ou 

desenhando os objetos. Quando a criança chega ao automatismo ha uma contagem 

em que os números são simplesmente enumerados. 

2 — O aluno medirá grandezas por meio de outra grandeza da mesma 

espécie, tomada como unidade. Inicialmente, êle se servirá de medidas natu— 

rais (pé, passo...), depois empregará medidas convencionais. De início come 

çará por medir, mais tarde êle será instado a fazer estimativa, antes<kama£n 

5 - No ensino do cálculo elementar podemos distinguir: 

a) inúmeras aquisições através de exercícios de observação e de jº 
gos educativos; 

b) a fixação definitiva e a automatização por meio de exercicios eg 
peciais, orais e escritos; 

c) aplicação dos mecanismos adquiridos. 

4 — A iniciação ao cálculo no lº grau exige que se construa uma ba 
se concreta, partindo da vida da criança, para depois ela chegar à abstração 
por meio da atividade pessoal.



Is 
x] 

I' 

Esta regra exclui o estudo dos dez primeiros números um a um.e na 

ordem natural. 0 professor fará globalmente o estudo dos primeiros números! 

em exercícios concretos de contagem e agrupamento. Desse modo utilizará e 

desenvolverá os conhecimentos reais de cálculos que a criança de seis anos 

possui antes de entrar na escola primária. ' 

5 — O cálculo terá sua motivação, seu ponto de partida e suas apli 
cações nos exercicios de - observação_. 

6 - Cada aluno possuira pequeno material que sera guardado em uma 

caixa: sementes, pauzinhos, fita metrica, duplo decímetro, carta de baralho, 
fichas etc. Este material facilita a intuição no periodo de aquisiçao e o 

contrôle no período de automatização.-- 

7 — O automatismo tem muita importância nas apenas_para fixar co - 
nhecimentos adquiridos de maneira concreta e ativa, na realização de atividª 
des. 

' ª . 

O professor não exigirá a memorização prematura: procurar o resul 
tado de 4 + 7 pode ser mais proveitoso que saber dá-lo de memória. 

Nenhum proceàso de cálculo escrito será tolerado no lº grau (lº e 

Zºaano). 
O cálculo mental se baseia na representação mental de quantidade , 

na decomposição consciente dos números, no conhecimento exato do sistema de— 

cimal. Ele não pode ser substituído por uma memorização mecânica. 

PROGRAMA DE ARITMÉTICA - lº ano escolar 

# 'umeração 

l — Contar até 20, em ordem crescente e decrescente. (l) 
2 - Contar por grupos de 2, 4, 5 e 10. 

II — operações 

a) Adição e subtração 

— Não ultrapassar 20, senão ocasionalmente. 

(1) A vida em classe e os exercícios de observação podem levar os alunos a 
ultrapassar esse limite de '20.



2 - Inicialmente, as operações devem ser apresentados aos alunos 
de forma natural, como se apresentam fora da escola, em casa, na rua, nos 

jogos etc. Mais tarde irão sendo progressivamente organizadas, sistematiza— 

das, vindo a constituir, no final do ano, as ”tabuadas".de adição e de sub - 
tração que os alunos devem dominar (limite 20). 

b) Preparo para a multiplicação e a divisão. 
l...l I Dôbro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,'8;'9, 10° 

IX) ! Metade de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2o.

W
! Quádruplo de l, 2, 5, 4, ã,.

4 Quarta parte de 4, 8, 12, 16, 20. 

A utilização da-noção de metade poderá levar a outros cálculos, cº 
mo a metade de 3, de 7; o dôbro de litro e meio, de meio litro etc. As 

atividades serão desenvolvidas de maneira concreta e sem preocupação com a 

sistematização. 

III-Medidas 

Os exercícios de observação fornecerão oportunidades para numero - 
sas avaliações seguidas de mensurações. “Contudo, exercicios siStemãticos de 

medida são indispensáveis. 
.Não se trata de procurar estabelecer relação entre as unidades coª 

vencionais de medida e seus múltiplos e submúltiplosº Essas unidades para as 

crianças de seis anos têm existência quase independente. 

a) Medidas de comprimento 

1 - No início, empregar medidas naturais,_tais como pé, mão, braço, 
passo etc. 

2 - Avaliar e medir'comprimentos com uma dada unidade. 
Exemplo: medir a mesa com uma tira de papel. 

3 — Avaliar e medir comprimentos, tomando como unidade 0 metro e dº 
címetro ou o centímetro, conforme o caso. Escrever—se—a 4m, Bdm, 8cm. 

As medidas envolvendo metro e decimetro, ou decímetro e centímetro 
,só serão apresentadas no fim do ano. 

4 « Serão medidas a sala de aula, o quadro, o corredor, os móveis 

etc, e ainda linhas retas traçadas no quadro, no chão ou no papel. 

5 - Os alunos traçarão linhas retas de comprimento dado.



b) Medidas de capacidade 

1 - Avaliar e medir por meio de recipientes usuais (copos, xímnas.n) 

2 - Avaliar e medir por meio do litro e do merblitro. 
Escrever—seeá;7ll meio 1, 31 + 1 meio 1... 

c) Medidas de massa 

1 — Avaliar e pesar por meio de objetos tomados como unidade: cas 
tanhas, bolas de gude. 

2 — Avaliar e pesar tomando o quilo e o meio—quilo como unidade. 
Escrever—se-á: 5kg; 1 meio—kg; 2kg + l meio-kg... 

d) O dinheiro 

Pagamento, utilizando as seguintes unidades: lF, SF, 500 (l/2F) 
Observação — As medidas e exercícios diversos sôbre comprimento, 

capacidade, massa dinheiro não ultrapassarão, a não Ser ocasionalmente, o 

limite de 20. 

e) Medidas de tempo (V. programa de História) 

1 — Os dias da semana — Hoje, ontem, amanhã, metade do dia, manhã, 

tarde. 

2 - Dia, hora e meia hora 

5 — Ler horas e meias horas 

4 — Organizar o calendário da sala de aula (Não ultrapassar a semª 
na). 

IV - Formas Geométricas 

l - Procurar e reconhecer no meio ambiente formas como retânguloa 
quadrados. 

2 — Distinguí—los e denomina—los 

3 - Construí—los por meio de dobradura, recorte e com auxílio de pa 
litos e barbante. 

4 - Desenha-los a mão livre (papel comum e papel quadriculado em 

centímetros)
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V — Problemas 

l - Resolução de numerosos pequenos problemas vividos na escola , 

na família, no meio ambiente (oralmente e concretizadas) 

2 - Problemas desenhados e orais, propostos pelo professor e pelos 

alunos. 

PROGRAMA DE ARITMÉTICA - 29 ano escolar 

I — Numeração 

1 — Contar até 100, em ordem crescente e decrescente, de 1 em 1 , 

e por grupos de 2, 5 e 10. 

2 - A fim de preparar para a multiplicação e para a divisão, contam 

ainda, em grupos de 4 até 40 e de 8 até 80; por grupos de 5 até 30, de 6 até 

60, de 9 até 90; por grupos de-7 até 70. 

Não ultrapassar 100 a não ser ocasionalmente. 

II — Operações 

Rever a matéria do lº ano 

a) Adição e subtração 
Adições (totais não ultrapassando 100) e subtrações com números 

até 100. 

Ver o programa de lº ano 

b) Multiplicação e divisão 
Os alunos devem ser capazes de determinar: 

1 — O produto de dois números até 9. 

2 - Os fatôres.dêsses produtos; 

3 - O dobro e o quádruplo de um número inteiro (máximo 100); a me- 

tade de números pares de l a 100; o quarto de números até 100 divisíveis pm: 

quatro. Escrever—se—ã, no início — a metade de 36; o quarto de 84... 
Observação - Ao fim do 2º ano, êsses conhecimentos devem ser sistg 

matizados em tábuas e automatizados, tanto quanto possivel. 

o) Ocasionalmente, e quando se tratar de operações com ma- 

terial concreto, pode—se ultrapassar 100. No mesmo caso, pode-se também reª 
lizar praticamente operações como:
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. 1/2 . de 9, 1/2 de 35 

. uma maça para 4 alunos (1/4); contar os quartos 

. 1/2 balde (de carvão) + 1/2 balde + 1/2 balde = 

III - Medidas 

Como no lº ano, os alunos farão várias mensurações, não só por 
. N " ! . N " ., ! . ! ocaSiao de exer01c10s de observaçao , como sob a forma de exer01Cios especª 

ficos 

, a) Medidas de comprimento 

Revisão pratica e síntese da matéria de lº ano 

1 - Avaliar e medir as dimensões de objetos reais em m, dm, cm° 

Escrever—se—á: 7m 6dm; Bdm 9 cm. 

2 - Avaliar e medir linhas retas. Traçado de uma linha de compri— 

mento dado. 

3 — Tomar 0 dôbro, o triplo, o quádruplo; a metade, o têrço, o 

quarto de comprimentos dados (desenhar). 

4 - Avaliar comprimentos em metros (limite: 4m), em decimetros (li 
mite: 10), em centímetros (limite: 30). Controlar e corrigir de cada vez. 

b) Medidas de capacidade 

Revisão prática e síntese relativamente a matéria de lº ano 

1 - Avaliar e medir o conteúdo de recipientes usuais por meio do 1, 
do duplo 1, do 1/2 1, do dl. Escrever—se-á: 41; õdl; 51 + 1/2 l=.º. 

2 — Separar uma quantidade dada de água, de areia, de serragem etc, 

o) Medidas de massa 

Revisão prática e sínteses utilizando a matéria do lº ano. 

1 — Avaliar e pesar por meio de pessos de 5kg, 2kg, lkg, 500g(p©kg) 
Escrever-se-á 2kg + l/Zkg. 

2 — Separar um pêso determinado de areia, serragem... 

d) Dinheiro 

Pagamentos em moeda e em "papel" de lF, 5F, 20F, 50F, 500 (1/2 F), 
25c (1/4 F) 

Observação — As mensurações e os exercícios diversos sôbre comprimql 
' to, capacidade, massa, dinheiro não ultrapassarão de 100, a não ser ocaabnahmmte.



e) Medidas de tempo (ver programa de História) 
l - Hoje, ontem e amanhã, anteontem e depois—de—amanhã, manhã , 

tarde, meio—dia, meia—noite. A semana, o mês. 

2 — Os meses do ano com o respectivo numero ée dias.

3 As estações do ano. Algumas datas importantes para a criança. 

4 — O dia, a hora, o minuto (duração). 

Ler horas, meias horas, quartos de hora, os grupos de 5 minutos. 

5 — Utilizar com frequência o calendário e organizar um calendário 
escolar. 

f) Medida de temperatura 

7 A utilização do termômetro (1) e a comparação de temperaturas 
podem conduzir a calculos interessantes e variados. 

24- Ao representar no papel a altura real da coluna de mercúrio , 
dia após dia,'dar—se-á_a primeira idéia de um gráfico. 

IV — Formas Geométricas 

Revisão pratica e sínteses relativas a matéria do lº ano. 

1 - Procurar e reconhecer, no meio ambiente, retangulos, quadrados, 
triângulos, circulos. 

2 - Distinguí—los e denomina—los. 
‘ 

5 - Construí—los com auxilio de palitos e barbante. 

4 — Corta-los em papel. Fazer composições decorativas. 

5 - Desenhar a mao livre retângulos e quadrados de dimensoes deter 
minadas (papel comum ou quadriculado em cm). 

6 — Traçar as diagonais e as medianas do retângulo e do quadrado. 

V - Problemas 

l - Ver lº ano 

2 — O adiantamento dos alunos em leitura permite utilizar as vêzes 
enunciados escritos muito simples. 

(1) Utilizar um termômetro grande, de preferência.



Bélgica 

Aritmética 

Programa de zºgrau (3º e 49 ano) 

Programa de 3º ano.
I 

I — Numeros : 
, ' l 

a) Numeros inteiros 
, 

O I 
1 — So ultrapassar mil coa510na1mente. 
2 — Contar em grupos de 50 , 25 , 125 . 

. o . A I " 
3 * Famxliarlzar—se com os termos: ( em estreita relaçao com 

I ' l 
o estudo das medidas metrxcas )- 

. s . ' 
4 - Quando a criança souber escrever empiricamente numerosln 

N . A 
mo 377 m, 409 1, 580... Fazer algumas observaçoes Simples sobre o 

x _ ; 
Valor relativo do algarismo, segundo a poslçao que ocupa e tambem 

& a. sobre a Funcao do zero. 
b) Frações 

l — Capacitar a criança a retirar 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10 , 

1/3, 1/6, 1/9, 1/7, de uma quantidade de objetos ( sementes, boli- 
nhas, bastoes... )separando—os em partes iguais. Não dar deFini - 
ções, nem regras. 

Fazer a criança observar conccetamente as relações que unem 

as Frações de cada grupo: 
10 sementes são 1/2 mas também 2/4 de 20 sementes 

2 - Representar essas Frações num pedaço de papel, em papel 
qUadradO, retangular, circular, numa linha (medindo e dobrando ) . 

3 a Retirar essas Fraçoes dos numeros. 
Escrever—se—a : 

1/2 de so : 1/3 de 27¢... 
4 — Efetuar apenas concreta e ocasionalmente os dois exerci- 

cios seguintes: 
— Representar 2/3, 3/4, 2/5, 3/5...9/10 (numerador de 1a9 e 

sempre menor do que o denominador) 
- Comparar as 2 frações : 

2/3 de 18 sementes = 1/2 de 24 sementes. 
3/4 de 100 bolinhas são menos do nue 4/5 de 100 bolinhas. 
7/8 de 80 bastões são mais do nue 8/10 de 80 bastôes. 

11$ Operações ! 

A — Calculo Mental 

Revisães e sínteses da matéria do lº grau 
a) Adição e subtração ' n n ' 

1 — Tabuas de ediçao e subtraçao. Automatizar ao maximº . 

2 - sé ultrapassar 1.000 ocasionalmente.
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.5 o. 

N » ou . n 

3 — Somente nas ºperaçºes Simples, leVar as crianças e encon 
» l' )) 

trarem as soluçoes atraVes do calculo mental. 
Exemplos : 77 + 80 90 _ 46 

176 + 23 156 _ 32 

129 + 200 574 _ 300 

b) Multiplicação e divisão 
1 - Sistematizar e automatizar as tabuadns de multiplicação 

e divisão . 

2 - S; ultrapassar 1.000 ocasionalmente. 
34— Resolver pelo calculo mental somente as ºperações sim & 

ples. Exemplos : 

23 X 3 2 , 3 , 4.... 9 vêzes 20 2 , 3 , 4 , 5 , vêzes 200 

11.2l 2, 3,4...09Vê2e5 30 2, 3 , " 30° 

105>§c5 2,3,4....9vêzes 40 2, " 400 ec 
4 — Encorajar os alunos âtsecorrerem o mais possivel aoeêâl 

culo mental . As operações devem permanecer muito simples. Quando “ 

a turma hesitar o proFessor devera ajudar e orientar a sucessão de 

operações, mostrar ºs numeros e anotar os resultados parciais no 

quadro—negro, pouco a pouco. 
5 — Calculo rápido : multiplicar por 10, por 5 por 11 e 9 . 

Casos Fáceis . 
Cálculo Escrito. 

&) Adição e subtração . 
l — Sd ultrapaSSar 1000 ocasionalmente. 
2 - As edições 56 incluirão 3 ou 4 termos 
3 - Habituar os alunos a tirarem as prOVas (sem explicaçoes) 
4 — Observar uma gradação, por exemplo: 

4.35. .. 837 
(Sem transporte) _agz_ (sem emprestimo) 

257 
112 745 

_213_ ( so um transporte ) _l22_ ( um empréstimo ) 

Caso geral

+ 

b) Multiplicação e divisão 
l— O produto e o dividendo não ultrapassam 1.000 

O multiplicador e o divisor só tem um algarismo. 
2 — Habituar a tirar a prova ( sem explicações ) 

3 — Sobretudo para a divisão, é indispensável observar uma 

gradação, por exemplo:
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Bélgica - Aritmética — Programa de 2º grau (3ºe Aº ano) 

488 “% 4 ( cada al arismo % divisivel )g 

155 -%- 4 ( agrupar os dois primeiros algarismos ) 

749 J} ( agrUpar os dois Últimos algarismos _ Zero no 

quociente). 
, . n 

.1. 
N ' ' . . . . .

, DlVlsaO com rOSLO ( nao e necessario InSIStlr alnoa) 
lil- Medidas 

Como no primeiro grau, os alunos realizam numerosas medidas, 

seja por ocasião dos exercicios de observação, seja através de 

exercicios especiais de medidas. 
a) Comprimento 

Revisão pratica e Sintese da matéria do primeiro grau. 
1- Unidades: km,hm, dam, m, dm, cm 

2- Emprego do metro, do metro duplo, da trena de carpintei_ 
ro, da regua graduada. 

3- Rever e aprofundar os exercicios do 2º ano, especialmen_ 
te os de nº 1, 3 e 4. 

Introduzir ai as novas unidades decimais (km, hm, dam)e uti 
lizar, alem do metro, 0 metro duplo, a trens e a régua graduada. 

b) Capacidade 
Revisão pratica e Sintese da matéria do primeiro grau. 
1- Unidades: hl, dal, 1, dl 
2— Empregar principalmente o litro, meio litro e decilitro. 
3— Rever e aprofundar os exercicios do Zºano e então intro_ 

duzir as novas unidades decimais (hl, dal ) 

c) iniciação à noção de superficie. 
Ocasionalmente, avaliar superficies quadradas e retangula _ 

res, recobrindo—as. Contar os quadrados contidos em quadrados e 

retângulos desenhados sôbre papel quadriculado. 
Dm2 cmz- sem as relaçoes entre as duas medidas. 

d) Pªso. 
Revisão pratica e sintese da matéria do primeiro grau. 
1- Unidades: kg, hg, dag, g 
2— Emprego dos pesos seguintes: 5kg, 2kg, 1kg, *ê— kg, 200g, 

100g. 
3- Prosseguir e aprofundar os exercicios do Zºano. introduz 

zir neles unidades novas (hg, dag, g ) e utilizar pesos novos 
(200g e IOOg ). 

e) Moedas. 
1— Unidades: F e c
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2 — Pagamentos com moedas; notas fracionãrias (coupure) até 
1.006 Fr. 

, , 

Observação: As medidas e exercfoios diversos sobre comprimento, ca 

pacidnde, peso e dinheiro so ultrapassario 1.000 ocªsionalmente . 

F) Tempo ( ver programa de Historia ) 

1 — Hoje, ontem, ante—ontem, amanhã, depois de amanhã, há 

oito dias, de hoje a oito dias. As estações do ano (dltag. Feria= 

dos e outras Festas de interesse para as crianças. 
2 — Unidadesi dia, meioªdíe; manhã, tarde, hora, minuto, se 

gundo; ano, mês; Semana, dia, Semeqtre, trimestre. 
3 d Uso freqôente do calendário. Compor um calendário esco- 

lar . 

4 - Ler horas com precisão de minutos. 
g) Temperatura. 

Ver programa de lº grau. Durante períodos escolhidos tomar 

a temperatura duas ou três vêzes por dia e c0100ar duas ou três 
curVas sobre o gráfico . 

IV » Formas Geométricas 
QUAdrado, retângulo, triângulos diversos, círculo. 
1 - Reconhecer essas figuras no meio, desenhávlas com mão 

levaucortÁ—las em papel e reuni—las em motivos decorátivos. 
2 - Comparar seus lados; QbserVar seus ânguloo: comparar os 

do quadrado com os do retângulo e com os dos triângulos. 
3 - Medir os lados dos Quadrados, comprimento e largura dos 

retângulos, lados dos triângulos. Noção e cálculo do perfmetro(sem 

Formulas) 
4 - Desenhar qUadrados e retângulos de dimensões dadas (pa— 

pel quadriculado ). 
ªngulo Reto. 
Dobrar um ângulo reto. Construir, dobrando, um nundrado, um 

retângulo ( 4 ângulos retos ). Representação desses :ngulos & mão 

livre . 

Traçar ângulos retos, qpadrados e retângulos de dimensões 

dad-ª, servindo-se de um ângulo reto obtido por dobradura. 
V - Problemas. 

1 — Serão relacionados à Vida escolar e 0a meio ambiente . 

2 w A solução abrangerá 3 ºperações no máximo . 

3 — O enunciado será ora oral, ora escrito (leitura sflenci 
osa ). Ãs vêzes será concretizado atraves da ação (comprar, vender 

. ' 
pagar, medlr, pesar, etc ) e atraVes do desenho.
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BelgiCa - AritmétiCa - Programa de 29 grau (39 e Lºano ) 

4 — As operações serão efetuadas ora por cálculo mental , 
ora por cálculo escrito . 

Programa de 49 ano 

i — Nômeros . 

&) Nãmeros inteiros e decimais. 
l — Geralmente, não ultrapassar 5 algarismos 
2 — Decimos, centésimos! milésimos, com ou sem partes in- 

teiras. Ease estudo será estreitamente associado ao do sistema mé 

trico . 

3 - Familiarizar—se com os termos: 
Unidades ( m,l,F,g ) Décimos ( dm, d1 ) Ordem e classe 
Dezenas ( dam, dal) Centésimos (cm, cl, c ) 

Centenas ( hm, hl ) Milesimos (mm ) 

Mil ( km, kg ) 

Dezena de milhar . 

4 - QUando os alunos souberem ler e escrever empiricamen— 

te os números, destacar algumas obserVações gerais sobre o Valor 
do algarismo, segundo a posição que ocupa, sobre a Função do zero 
e da virgula, assim como sobre a maneira de ler e escrever um nª 
mero . 

b ) FragSes. 
1 — Em geral, o denominador não ultrapassará IO, excetuan 

do-se os denominadores 25, 50, 100. 
2 — Achar essas Frações de uma qpantidade do oLJetos e de 

uma Figura geométrica, obtendo partes igURis, medindo e dividindo. 

li - Operações . 

A — Cálculo Mental . 

Revisão e Sintese da matéria do Bºano, Automatizar e ampli 
ar as tabuadas. 

1 - Efetuar por cálculo mental somente as operações fáceis 
( Ver 39 ano, multiplicação e divisão, nº 4 ): 

2 u Permitir que a criança escolha entre vários processes. 
3 — Habituar o aluno ; avaliação prévia e mental do resul— 

tado aproximado das operações a serem efetuaças por escrito . 
4 ' AS quatro operações Fundamentais sem os números intei 

ros . 
5 — Adição e subtração de números dccfnafs,

_ 

6 - cálculo rápido: multiplicar por 2n e 9, por 5 e por 5o.
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B - Cálculo Escrito. 
71 ' AS 4 ºperªções com ndmeros inteiros. Multiplicador com 

diversos algarismos; divisor com 2 Algarismos. ObserVar uma grada 
ção , especialmente no Caso da divisão (Ver programa de Bºano, Mu; 
tipliCação e'dívisão, nºB )1

; 

2 & Adição e subtraçãd de nãmeros decímais.Parte decimal can 
& . (l' . tres algarismos, do maximo! 

C — #Fàçàesl 

1 — Adição e subtração de Frações com o denominador - dUas 

Frações no máximo. 
2 — Multiplicação e divisão de frações por um número de 1 

a 9, Operando—se com o numerador sãmente. 

Ill— Medidas. 
A - Sistema Métrica 

1 — Continuar a medir, pesag, pagar. 
2 - Constatar as relações entre as medidas estudadas. Signi— 

Ficado dos prefixos ouilo, hecto, deca, deci, centi,mi1i, compa - 
rando-os a milhar, centena, dezena, décimo, centésimo, milésimo . 

_ 

3 - Não dar ainda o sistema completo. Elabôrar tabelas (pa; 
ciais ) Fazendo Sintese. 

4 - Prosseguir nos exercicios do 3g ano e aprofundÁ-los . 

Associar a eles o cálculo mental, o calculo escrito e o calculo de 

frações . 
. 

a) Comprimento 
Ver o 39 ano. Acrescentar o mm. 

b) Superficie
_ 

Unidades : n3, dm2, cmg. 
C) Capacidade 

Unidades : hl, dal, l, dl, cl . 

Medir com o auxilio de uma proveta graduada e exprimir os 

resultados em dl, cl. 
d) iniciação à noção de volume. 

Essa iniciação ser; dada ocasionalmente, partindo—se de ob- 

jetos Familiares ( caixinhas, Cªixas, dados etc...) pºr meio de 

comparações, do ato de encher objetos eide construções. 
O dmê e o cm35em estabeleCer a relaçãc entre eles. 

e) Peso . 

Unidades : t - kg, hg, dag, g . 
Observações : cortar pedaços de Fios de Ferro de 20, 10, 5 

e 2g.
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Peso bruto, peso líquido, tara (concretizar) 
F) Moeda o

A 
Todas as moedas e notas. 

BJ Tempo — Temperatura « Medidas diVersas 
A utiltz çao do meto Fºrnecera numerosas ocasioes para Cal 

cular , por exemplô! 
» duraçao entre dots momentos dados ( horarios, nascer e 

par do sol ); 
- duração entre duas datas ( dias, meses e anos )3 
- diferença de temperatura ; 
- alturas de ouedas de agua etc . 

Essas ocasiões serão sempre aproveitadas, poís servem de 

movimentação aos exercícios de cálculos práticos e Variados . 

Frequentemente elas darão lugar a Formação de diagramas simples . 

IV— Formas Geométricas . 

l & Cubo, esfera, paralelepípedo retângulo. Observa-los 
no meio. Modelar eSSas Figuras, compara—las e analisa-las sem de 

fini-las . lníciaçao ao exama de volumes. empilhamento de cubos e 

de paralelepfpedos. 
2 - Quadrado,retângulo,paralelogramo, losango, triângulo , 

círculo . 

a) ReVer a matéria do 3º ano. 
b) Construir essas Figuras em papel, compara—las e analisa - 

las sem definição. 
c) Traça-las: utí1i2ar esouadro e compasso — Centro, raio , 

diâmetro . 

No cue concerne aos polfgonos acima mencionados : 

d) 60mparar seus angulos : retos, agudos, obtusos. 
e) Comparar seus lados : paralelos , perpendiculares, oblíquos 

Medªr o perímetro ( sem Formula ).v 
F) tnfcio do exame da Área: recobrimento e.ãt9£são em quadra— 

dos . ( de l dm, de 1cm de lado ) de superfícies Quadrada. e re- 
tangulares . 

V 
-' Problemas . 

l - Ver o programa do 3g ano 

2 - O aluno de Aº ano é capaz de perceber, em problemas fá 
ceis , as seguintes relações simples: 

- Preço unitário, ouantídade, preço total. 
f Preço de compra, preço de Venda, lucro, perda.
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' . I Trabalho, salarxo, despesas, economia . 

— Tempo, distância, velocidade. 
Pêso bruto, pêso lfquido, tara. 

- Partes desiguais ( a diferença é conhecida ou uma parte 
é múltipla da outra). 

DAm/MA/et.



Aritmética 

Programa de Bºgrau (59 e 69 ano). 
Programa de 5º ano 

i — Nõmeros 

a) Nómeros inteiros e decimais 
i— Descobrir prªtiCamente os principios da numeração, base - 

ando—se nos conhecimentos adouiridos de sistema métrico. Ler e es - 
crever-os nãmzros inteiros e decimais. 

2- Trabalhar, geralmente, com números inFeriores a 1.000.000 
‘J e mesmo A 100.000. Utilizar um, dois ou tres decimais, segundo mais 

ou menos a exatidão reªuerida pela realidade. 
') 3- Caracteristicas da divisibilidade por 2 e 5, 4 e 25. 
b) Frações : 

O denominador sá ultrapassa 20 coasionalmente. 
l- SigniFicaçÃo da Fração . Papel do denominador e do numc - 

rador. 
2— Tomar uma Fração de uma cuantid de de objetos, de uma Fi— 

gura geométrica, distribuindo em partes iguais, medindo e dividindq 
3— Achar uma Fração de um número. 
4- Comparar a Fração com a unidªde. Número Fracionârio. Ex— 

pressão Fracionâria. 
5— Frações eouiValentes: simpliFicaçÃo, reducªo, redução da 

Fração & mais simples expressão. 
TransFormaçqo de Frações ordinárias em Frações decimais. 

ll— ºperaçoes 
A - Cálculo mental 

1- Empregar o cálculo mental sempre oue os números permitam. 
2- Fazer portanto exercicios especiais, visando ao cálculo 

rápido, sobretudo. 
3— introduzir no cálculo mental a utilização de Frações as 

. . u . ' I . 
mais usuais, de noçoes de Sistema metrico e de Formas geometricas . 

2 3 Exemplos : do m —; do m ; Lado adrado ;_L_ i i 4 
do perimetro ; 20% = 1 etc. 

4“ DeiXar o aluno escolher o processo, mas guie—lo para o 

processo mais econômico. 
5- Cálculo rápido: 

a) multiplicar por 11 e por 9 ; por 5 e por 50 , por 15 , 25,75 
b) extensão dos processos conhecidos: IO , ll , 9 

100 ,101 , 99 

100 ,110 , 90 etc. 
c) divisão por 5 .
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, ª 

B - Calculo escrito 
a: ) . o l 1- As qUatro pperaçoes com numeros intelros e decxmaxs. 

,, _ 
« s 

2- PrOVa dos nove, sem explicacao , aplicada somente a mul- 
tipIÍCaçÃo. 

tro . 

C — Fraçães 
" lv ” o 

' I 1- Adiçao e subíraçno de Fraçoes ordxnarlas. 
n 

' . 
Mesmo denominador ou mesmo um denomvnador multiplo do oº 

Em geral, se limitar a duas Frações. 
2— Multiplicação e divisão de Frações ordinárias por um nã— 

. I * 
mero Inteiro, operando com um numerador somente. 

111— Medidas 

A - Sistema métrico 
1- Revisão e síntese da materia de 2º grau. 

Continuar e estender os exercícios práticos. 
2— Unidades. 

Noções conhecidas : km , hm , dam , m , cm , mm 

hl , dal, 1 , dl, cl 
t , kg , hg : dag , g 

ln 
Todas as notas, moedas 

2 .2 2 
m , dm , cm

. 
Noçoes a acrescentar: m1 ª 2 

hm , dam , mm 

ha , a , ca 
3 3 3 3

m , dm , em ,mm 

3— Relação enfºe às unidades de capacidªde e as unidndes de 

volume. Limitar-se a conversões simples. 

a) 

B — Tempo - Temperatura _ Medidas diversas ' r . ' . A ' . - . Numerosos exerctclos pratxcos sobre calendarxo, horarxos de' trens etc ( Numeros complexos ) 

b) 

e) 
IV— 

das : 

a) 

b) 

Observagoes sempre mais precisas e extensºs. ' : .
' 

Calculo da media. 
Elaboracão de diagramas. ' . 

'- 

Formas Geomefrlcas. 
. ª' , ' ' , Rev1sso e Sintese da materia do 2º grau 

A . ' '— . 
1— Linhas e angulos. Partlndo do mexo e das noçoes conheci— 

' l ' espec1es de 11nha; 
A : , 

* . 
angulos : vertlces, lados _ Ccâmarar ângulos lerentes por
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SUPGTPºSiÇgºª QHQUIGS fetos, agúdos, obtusos; ângulo reto por do - 
bradura . Emprego de esQUadro a 

ObserVação : Trata—se de dar noções praticas, sem definiçãº- 
2- Quadrado, retângulo, paralelogramo; losango, triangulo . 

a) Desenho a mão livre, em diferentes posicoes, em papel eua ' 
driculado; com instrumentos. 

b) Prºpriedades dessas Figuras, obtidas por dobradura, recorte 
medida, desenho.etc . 

c) Cálculo do perimetro e da area dessas figuras. Fazer desco- 

brir a Formula das áreas e aplica—las. 
3- Circulo , circunferência 

a) Circunferência: centro, raio, diametro. Medir o diâmetro de 

um circulo dado. 
b) Emprego do compasso para traçados e medidas. 

4- Cubo, paralelepípedo retângulo 
a) Modelagem, construçªo em massa—papel. 

b) Cálculo de area lateral e de area total. Formulas. 
c) Preparação, por empilhamento, para a iniciação à noção de 

volume . 

d) Calculo do volume do cubo. 
5— Escala 
Representação das superficies planas em escalas Fáceis: sa- 

la deãaula , jardim , Fachada etc o 

V— Problemas 
1- Determinar e estender o programa de Aº ano. 
2— Regra de três simples. Evitar fazer exercicio maouinal. 
3— Questões de porcentagem. 

Achar uma certa porcentagem de um numero dado, por exem— 

plo, 15% de 250g. N30 ta7er problemas inversos. 
Aplicar esse calculo em preço, salario, peso de mercado— 

rias, vendas e compras etc. 
4— Juros simples. 

Por um ano e por mês inteiro. 
Não efetuar problemas inversos ou complicados. 

5- Formas geometricas 
Problemas envolvendo as Formas geometricas estudadas. 

6- Divisões desiguais . 
Casos siMples . 

7— Diagramas . 

Para realizar ( calculo ) e interpretar no qUadro de uti 
lização do meio eide exercicios de Geografia, Historia e Ciências.
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Progrªma de 69 ano; 
1 

- Numeros : 

a) Numeros inteiros e decimªis 
l— Principios e regrªs do sistema de numerfção de números 

inteiros e decimais. Em ligação estreita com o estudo do sistema mé 

trico . 

2- Caracteristicas da divisibilidade por 2 e 5, 4 e 25, 8 e 

125; 3 e'9 . 

b) Fraç6es. 
Revisão e extensão do programa de Sº ano. 
Numerosos exercicios racionais sobre redução, simplificação 

e comparação . 

ll — Operações 
A - Cálculo mental 

1— Ampliar os exercicios de Sº ano, evitando entretªnto os 
casos mais dificies .

2 

3- Cálculo rápido: 
Multiplicar as oportunidwdes de cálculo mentªl. 

multiplicação por 8 e por 125; por 0,5; por 0,25 e 0,75; 
divisão por 50 e 25, por 0,5 e 0,25. 

B — Cálculo escrito 
1— As quatro ºperações com números inteiros e decimais. 
2- Prova dos nove, Sem explicação, aplicada à multiplicaçãb 

e à divisão : 

C - Frações 
1- Adição e subtração de Fraçoes: todos os casos. 
2- Multiplicação e divisão de Frações por um numero inteirq 

Operando, segundo o caso, com o numerador ou com o denorinador, 
iii- Medidas 

A — Sistema métrico 
1- Continuar a estender os exercicios práticos. 
2- Sistema métrico completo 

Relação entre as unidades de capªcidªde, volume e peso . 

Aparecer sempre resto nas conversões. 
3- Peso especifico 

Fazer o cálculo do peso de um volume de Certa matéria,em 
pregando O qUadro de pesos especificos. Não Fazer problemas inVeL 
sos . 

B - Tempo - Temperatura - Medidas diverSds. 
Continuar e desenvolver os exercicios de 5º ano. (Numens 

complexos ).
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IV- Formas GeométriCas
. 

Revisão e síntese da matéria de 59 ãho 

1- Trapézio. Cálculo da Área — Fármula 
2- Figuras irregulares. Cálculo da Área de ªlgumas figuras 

bem simples, dividindo em quadrados, retângulos, triângulos etc. 
3- Ãngulos e circulos 

a) Medidas dos ângulos em graus 
b) Medida e construção dos ângulos por meio do transieridor. 

Á- Poligonos regulares 
Perimetro e área 

5— CircunFerencia e circulo 
&) Divisão da circunferência em 2, 4, 8; 6, 3 partes iguais. 

inscrever o quadrado, o otogono regular, o hexágono regular 
e o triângulo eouilátero. 

b) Relação entre a circunferência e o diâmetro. ( adotar 3,14% 

Área do circulo . 
6- Cubo, páralelepipedo retângulo, prisma, cilindro. 

Modelar, aprofundar, construir em massa—papel. Área (la- 
teral e total ) e volume . 

7— Pirâmide, cone, esfera. 
Reconhecer estes solidos. Nenhum cálculo. 

8— Escala,. 
Representar uma supercie plena simples ( sala de aula, 

pátio, jardim, Fachada etc.) a "crayon" e em escalas sivples. Res- 

peitar as convenções estabelecidas. 
V — Problemas 

Revisão e extensão do programa de 59 ano. 
1- Problemas diversos e práticos sobre a vide na escola, sê 

bre contas domésticas, sobre a vida na oficina etc. 
2- Não dar problemas inversos a não ser nue ales se apreseg 

tem Frequentemente na vido corrente. 
Exemplo : variação do custo de vido, dos salários. 

3- Regra de três simples. 
Substituir a regra de tres composta por uma serie de rg 

gras de três simples. 
4— Questão de percenlagem. 

a) Achar a percentagem de um numero. ' 
Exemplo : Soma anpagar pelas despesas da compra de um imo — 

vel ( 17% ) - . ' 
b) Cálcular em percentagem a relaçao entre doxs numeros dados.
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Exemplo : Um carro Compradoipor 705000 F, Foi reVendído por 
21.000 F. De quantos por cento foi dimthufdo seu valor 7 

C) Achar um número do flual se conhece uma parte expressa em pe; 
centagem . 

Exemplo : Um vefculo Foi revendido por 21.000 F, isto é 30% 

de seu preço de compra . Calcular êsse Último. 
5- duros simples 

Achar os Juros somente ( 0 tempo é expresso em anos, em me 

ses, em dias ). 
6- Misturas 

Preço unitário de uma variedade de mercadorias. 
( 7- Divisões desiguais 

a) Ver Sº ano 

b) Repartir em partes, conhecidas as relações, 
Exemplo : Construir um retângulo de 24cm de per{metro3 a let ' . '

n gura e lgUal a 1 do comprgmento. 

NB - Abolir a expressão : está para .... como .... está pa- 
ra. — 

8— Diagramas . 

Para Fazer ( cálculo )e interpretar dentro do esquema de 

Utilização do meio e dos exercfcíos de GeogrnFia , Historia , Cien 
cias Naturais .
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Geografí: — Consideraçães Gerals 

1. N: 95001: priw:r1:, : iníoí:ç: o geoºr: fic: so desenvolve
' r: lenta o cuid3dos :mente, p:ss:ndo por tres momentos psicologi — 

cos: : observnçgo o descrigeo dos fates, : elaboraqao e 3p1103g30 

dos gogoogtos o : dose obsrta e exPlicsgfio d3s goyrolggoos aces.— 
‘ ª n . ». 

A 
e -— * s1vois : 1nuol1gsno13 :: crlmnçr. 

21 To :s 3s ooortun1d3do serão 3provoit3das por: ajudar s 

orisngs : formor : nog3o do ospaqo e inicínr—se ::s divers:s rc - 

presentsgoos desse esoaço. 

3. As stividndos QOOJrSTicas bom co:duzid:s serão par: os 

nlunos fonte de iuformaçõos sobre o msndo atu3l. É vrcciso quo 

Slos retirem do :s o osso r1ci3l par: que 005323 m lavar d3 escola: prª 
márí: um mínimo do oondooimsntos solidamanto adquiridos : fix:dos. 

. ' .. ,rn ., '.. . 

Per: 1sso, ser: noes “o o domlnlo do um vocabulsrlo googrnflco ss 
« .. v. -u a ' 

presiso o : ut1l1sgao um: nomsnolotura 1nd1sponsavol, sem prº 
" ,, !,, tons:o elontlficç: 

&. A ObSv rv:ç:o :tiv: é : b:s— do casino geográfico. Nos 

dois primeiros gr:us (lº, 29, Sº wig 3nos escolsros), : explora— 

ção do meio 10031 a regional é do c3p1t3l importªncia. Não :pon:s 

polo valor oduoativo intrínseco que :present: mas porque fornece 

um: bnSu natursl :o ensino do Googrnfis, no grau subsoqdonto. 

. _.
I 

No 79 ar:: ( 
º o éº anos :scol:res) lnumcros f:tos do “Go— ) &. 

gr:fí:, distontos dos :lunos, serão ost:d:d:s por comp:rnção com 

ou d1rot3monte obsorV3c10s nos gr3us 3nto rioros, ou mesmo nosso Sº 
. 

!= ' , 

gr3u, om qu: prOSSGSUlPfl : observa::o do melo googrbflco prox1mo. 

.. , 
» _ 

Hasse grau, sobrguudo, não so por rdor: do vast: que os :la- 
nos dovom 3dquirir o sabor o : capacidad: do :51: nrcvrstos nos 

programas do Sº o 6ª :nosç 

Program: para o l‘ grau (lº o ãº :: s osoolsrus) 

,. u -, ' :, 
o orlontsgao, d1353no13, ext onsso,

: fu 
I 

' 
I " .. — 

cllma, :ssim -nc:ç:o ossucn:clc: do os. ço requorom 
— 

'ª' ' 
I ..’ " ” 

um: 1n1c1cg3 oxyrc101os do obs orvaç: o con nst1tu1r30 

: base dost: iniciação. Não É possível, VVIÓoQUUa nto, nest: níj 
vol, dar :ul:s sistemátic:s do Googr3f13, m3s o profs-ssor devo 

Císcornir os olor1ontosgoogréficos rolativos nos f3tos obsorv:dos 

o vor em que ass:: alcuonuou podom proparnr pora o onsino posto- 

rior.
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I - Dursnto o dosanvolvimonbo do centros do intorC= s os, fa- 
zor obsorvsr o cspnço no qucl as crianças so movimontam. 

l. Poquonos fatos do Vina dos homens, dos onlwsis o das 
plantas: no ostrado, no onoruzilhnro, no longo do riªcho, no cam— 

po stc. AprOVoitnr fatos ooorridos: um soidonto, ums loundngoo, a 

construção do um: cosh otc. 
. A “ ' . n -. 2. Fenomenos cllmdtorlcos: color, frlo, cnuva, vento, 

nuvens cto. 

Aprovoitnr no momento oportuno: uma ton 1oostado violon.ta, 
uma nbundanto queda de novo, ums chuva o umn ventania multo forts, 
obc. 

w ,, N 5 «: 
Essas obsorvagoos ocas10nn1s so lotogrorao as obsorvogoos 

:
v Fnzor anotnçoc ssímplcs, nos pCLSPS, com o sux 110 do do- 

sonho, do sinnis convencionais (onlondnrios).
A 

5. O sol: o nascer o o por do sol. O conloolmonuo dos 

poncos cqrdínis so ford lonto o orogros lvnmonoo, atraves numero— 

sos constotsçãcszs sorfi rogistrrds s posição do sol om diforontos 
nxmonbos do old, “TV ndo—so do infifioros fontos do roforEncin os 
coªbrios no UGlO lOC“l 

no u ., .. 
A 

« I ,. &. Variaçocs aos vogotals do acordo com as cscaçocs do 

-. ! », 
' x 

NB - Durante ssos oxcrclclos, c proclso empregar voonbula
1 río odoqusdo, scn casinos dofinit‘vo- nto a torminologla. 

- fonts, rios, foz stc. 
» . . A 

— novo, csi grnnlzo, on; goods. Formowso o golo coo. 
., 1 - __. 

— o ccu oscn nublooo, llmpO, onooborcoa 
— tirar conclusocs ooquonss o simples: 

' 
'1 - Agun corro sompro dosoon
l 

— Quºªdo o vonto osts forte, qs nuvens pnssnm depressa. 
- Em novombro choveu muito. 

II - ª'czc r ªlgumas ass ooiogoos simwlos n proposito dos con 
., tros do Lntorossos, do fm Mo do ntunlidndo, do oxnmo do gravuras 

ou do solos colocionodos pelas crianças. 

': n 'º ' 
u n ª 1 -. , 

Os nlunos podorno orgonlznr albuns 1n01v1ouols ou do gru —

'
I pos com as gravuras classificados sob do ' rª“0ºdo c; culo.
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__ . u u 

_ 
., 5 Bºlãâ9£.- Geografla - CºnSldªrªçºªs 333315 ' 

º , ; " - nnlmhls do nosso 0:13 0 do outros lugares) 
,! ,, . -. 

— frutas do pols o xrutns estrangolrns_ 
, à . . 

-: ª transsorcos mnrltlmos, torrostros, cercos, 
cu , A .. ou - É“ ; . Ú L ng; oo a rao or so o 3,00 .o º- . ocu)ºçºo doª aor'qs ” co 0 º “St 

Q s d no . n.. 

——.- — a "' . "' « º III - Ln1c1agao PS roprosontagoos osonolals: 
. : l _ . s 

a) aqul, la, porto, longo, a dlrelte, a esquerda, 

b) planta coletiva om escala feita no tabuleiro do 
, 4' 

a . ,. q , aroma, com acossorlos flgurntlvos, onrlquo01da 
* . » . 
a modldc que so vao fazendo obsorvaçocs. 

Locnllzqgão, nessa planta, da oscola, das casas dos alu— 

nos, da igreja, da ostnção do estrada do forro, do predio dos cog 

ralos oto. 

c) plantas om escºla menor, trnçndns polos nlunos: 
» ., ' ., A 

pequenos ltlncrarlos sobre n planta, sempre oo— 

1ocados horizontalmente. 
. “ '; & n n w 0 Prepªrar & noçªo do escala, utlllznndo lnl lnlmonto unl— 

dnoos naturais.
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Geografia 

Programa de 2º grau ( 3º e Aº anos escolares) 

1 — O trabalho de obserVação do meio, que se vem realizan 
do desde o lº ano, já despertou a curiosidade geográfica da cri- 
ança . 

v2 
— Considerando esta aquisição prévia e a evolução da 

mentalidade infantih a exploração do meio se Para de Forma mais 

profunda e mais ordenada. Todo o sucesso do ensino posterior de — 

pender; da maneira pela qual forem utilizados os recursos do meio. 

insistimos porém, que não se trata de seguir um programa sistema - 
tico .

, 

3 - Não se deve restringir e estudo ao meio estritamente 
local. A experiência do aluno ultrapassa de muito êsse meio; englg 

ba um mundo, impreciso sem duvida, mas muito mais vasto, o que pe; 

mite exercicios de associação mais amplos e leVa a necessidade de 

representação no mapa . 

4 - Ao lado da utilização bem feita dos Fatos de atualidg_ 
de, do intercâmbio escolar, da documentação etc. êsses exercicios 
ampliarão de muito o horizonte dos alunos, enriquecerão os conhe- 

cimentos e constituirão uma base preciosa para o 3g grau (Sº e 69 

anos escolares) 

[ — Exploração do meio 
' A A 
No estudo do meio, deve—se por em relevo o asPecto gg 

ografico dos assuntos tratados. 

Examplos de temas: 

O riacho, o rio; o canal; a ponte ; a passagem de é - 
gua, o porto . 

A estrada , uma rua comercial, a avenida , a praça , 
as grandes lojas , os hotéis. 

A oficina de marcineiro , do Ferreiro , do carpintei— 
ro . 

A mineração de carvão — A Fazenda. Os mercados. 
A estrada de Ferro , a estação , o correio , o trem , 

o onibus . 

As profissões dos pais dos alunos, de outros homens 

da Vizinhança etc. 

Exemplo de um tema desenvolvido. 
A estrada 
Percursos na vila. Direção , declives , encruzilhadas, curvas.
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Largura do asialto , passagens. 
Construção da estrada, os materiais. As plantações ã 

beira da estrada . 

Circuwa9§a : Veiculos , transportes , localidades vi 
zinhas . ConserVação da estrada . Regulamento para pedestre . 

[i — A Região 

No 4º ano, estendendo o Campo de observação, se pas— 

sara progressivamente do meio local ao meio regional. 
Exemplos: 

— do riacho , do rio , da corrente , ou do canal prd — 

ximos , ao sistema hidrográfico da região ; 

— da estrada , as principals rodovias da regiao ; 
— da pequena oficina da vila ou da cidade, ã industria 

regional correSpondente ; 
- da estação de trem & rede regional de estrada de fe; 

ro . 
Serão tratados, assim , os traços Caracteristicos da 

região por comparação com a imagem Familiar do local de nascimen— 

to : relevo, solo , aspecto , vegetação , divisão da propriedade, 
"habitat", OCUpação dos homens etc. 

Graças principalmente a comparaçao entre escolas rurais 
e urbanas e as excursoes bem preparadas e exploradas de maneira a 

dequada, sera possivel estudar duas ou mais regioes. É util & 

comparação entre as mesmas porque torna evidentes suas diferenças. 

iii — Localizaçães e representação espacial . 

A planta , esboçada no lº grau (lº e Zºanos escola - 
res ), se amplia e se enriquece. O tabuleiro de areia continua mui 

to util e deVe conduzir , progressiVamente , a construçao e a com— 

preensao do mapa e a noçao de escala . 

Evidência-Se a necessidade de sinais convencionais : 

a legenda . 

Continuar-se—a a localizar e traçar itinerário sobre 

a planta , principalmente no decorrer dos exercicios de obserVação, 
* A utilização de Fatos da atUalidade obrigará a IOCali 
' ' l . , 

za-los nos mapas da Belgica, da Europa e no planlsFerio. 
Mapas serão traçadas nas paredes da sala de aula ou 

nos corredores
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IV — ObserVações meteoroldglcas diarias 
Utilização de instrumentos : termometro , barSmetrO» 

Se possel construir aparelhos rudimentares com a pariicipação 
dos alunos- 

GontínUar e aperfeiçoar o sistema de anotaçães grafi 
É.”) . 

OO 
U) a . 

Movimento aparente do sol. Orientação , uso da bussg 

1a. Altura do sol, duração dos dias e das noites etc. 
V - Relaçoes 

Os Fatos obserVados não deverão permanecer isolados; 
eles serão , tanto qUanto possfvel , relacionados , reagrupados , 

organizados , a Fim de ressaltar as correlações simples e condy_ 

zir , com cuidado , a algumas deduções . 
Evldencíar a ação do homem em luta com a natureza . 

Vl- Sínteses 
Ao Fim do 49 ano , os alunos elaborarão algumas 3{n_ 

teses , ao reagrupar as observações feitas . 

Exemplos : 

l - Orientaçãº 
2 — Os cursos de agUa e os Canais 

3 - Acidentes geográficos 
A — Climas 

eiCo 

DAM/MA/et.



I 
e torna nais sister Etico. Convem l — No 39 grau o ensino 5 

. s .. . . . entretanto se limitar as questocs vcrd cad elramente importantes o ev1- 
tar o abuso de nomenclatura 

Z - A cxyloração Co meic e da atualidade não se limita aos 
quatro rªincirªº ancs dc estudo: as observa agEcs agora são mais pro — 

lon»ºº"s & f ita s anotações ma ais precisas. Sao, por vezes, seguidas 
de um in’1cic de explicaçao, se bem que, nesta ocasiao, sc deve ovi — 

. A tar cor cuidaco qualquer exagero. 

.., «.— . . j — Eos Vivemos numa epoca de curiosi ado gco*rafica. Os algd 

nos dela participam ativamente. Élcs são solicitados pelos jornais , 
u c rn , . revistas ílu .stxadas, cart zes c< prcpa5anua t , pelo radio ; 

êles viajam ( oxcursoes cscolar=s, colonias no liters 1 ou nas mon — 

I ' I tannas, ferias etc ). 

a — Os desenhos, s gravuras, as fotooilrlis, os documentos, 
os matas, os relatos de via5cns, os filmes stc alimentarco o ensino 
o suscitarao a curiosidade geográfica. A atualiizwle & as trocas in— 
toroscolarcs poderão, por outro lado, contribuj.r para f: vcrcccr a 
comrrcensão internacional. 

59 ano. 

NosSo País 

Localizacªo &; comuna no pais. Localização da Bélgica no 
mapa da Europa e no globo. A Bilgica e os países que a cercam. Extcg 
são do tcrritorio. As maicrcs distâncias 

Os alunos devam podcr: 
— rcrªcsontar cSqucrati camente a “êlgica e localizar os paí 

sos vizinhos; 
— inúicar a situo'Éo da comuna na carta; 
- Calcular as ªrandcs distâncias, servindo—se d1 oscala.u
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_ _ e.. Geografia Pºlíªlºª' 
., 1 1 » r . e .. . . Forma cc nsts suo. Populaçao. bruços linguisticos. Adminis 

a . e
' 

tr1g1§o do p115. pr ov1n
( 

FJ- 

, rLgiõe administrativas, comunas. Gonna 'a U} 

. ( . . . . cimento das prOVincias com seus lugares—chefes respectivcs. Divi 
( . l . :1 prov1nc11 em que a escola esta Situa-I 

em rcgiSLs administrativas ')( 

da. 

Os alunos devam poder: 
— descobrir e dar os nomes das prcv1nc11s em um mapa mudo; 
« ler e con ye rar graficos: populaçnc c extcnsao das provín— 

(3.1.3.5. 

A , # Relevo no nosso pais. 
A , ou 

O relevo da rcgigc cL,o ponte de comparaçao. Comparação " A" 4-. ..Qi.-.-"' , ": em rLlaçao ao nivel Lc mar. is rss d VlSOGS. rc¢1ocs plan nas, re -— 

giãc de colinas, regiÉc de planalto. Altitud dL alguns pom1t s ge I _ ...1 inycrtcntes dc caca região. UtiliZêçsc fre cqucntc dc. mapa 

Os alunos devem ncdçr: 
_ . .. ! . u - lcr 1 altitude ue um lugar caracteristico d1 região, se —

( gundo as curªas de atl; 
. . A . w 

— localizar no mapa as tres regioes 

Clima. 

Com13araçocs e rel ações entre 1 -:bs LrvaçLes meteorolôgi — 

cas feitas no mais ( nº ano jc estudos) e as precipitações, número 
de dias de geada, tcmpçratura minima e =âxima registradºs no lugar, 
na costa e na rr 5110 aulntº. Utilizºr alguns dades simyles for - 
necidos pelos bola ti ins mctccrclõgicos.

' 
Cursos de agua 

Percurso d1 água do meio local até o 11ar.Os cursos de 

água. SintcsL das noçõLs hldfãifãÍJC s adquiridas 1n mt crnente e 

aplicadas a um curso de agua préximo. Lccalizaçac dês te n1 b cia 
fluvial. As outras bacias fluviais.
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' m' . , ,..1,._._h-I n .“ 1.- - f: ,_ — indicar em UlZL ma 3a reJional a lente, a oireç o geral do
5 curso de agua, os afluentes, os estabelecimentos humanos (moinho , 

fazenda, usina, aglomeração etc.) 
— em u napa da Belgica, delimitar as bacias hidrográficas; 
— localizar no para: Escaut, Mouse, Iser, Lys, Dendre, Ru — 

pel, Dyle, Sonne, Demer, Ivothe, Semois, Lesse, Sanbre, Ourthe, Ves— 

dre, Ambleve; 
— situar as localidades irportantes em cada curso d'ugua 

lmzrortancía dos cursos dagua Interferência oo ho:em:1103 
alizadcs e canais. As vias navegaveis que nos põem em comunica — 

com os países vizinhos. 
Os aluros devem poder localizar no mapa os can is da re»- 

gião e os outros canais imyortantes do país. 

., Ativiiaoes agr1co3 .as. 

. A . "Como o fazenlei r'o assegura sua subsistenCiaP" 
Ésse problema de adaptação conduz ao estuªo das questões (. 

seguintes: 
r aluvi ao , argi— 

, 1sto, marge ). Fertilidade e producoes. As regiões: 
P>lders), arenosa ( Fl.ndre, Campine ), lodosa. ( Hes— 

baye ), ca. 105m ( Condroz ) xis 'os sa ( Aro enne ), margosa ( Lorrai 
ne belga ). Comparar sua fertilidade. 

Agricultura. Os o g.: I_IIJ () (1 t5 d- O m UI O H É) U}
A ;D H (D ;_;.' la, calcareo

! agricola ( 

Produtos característicos. Produção e consumo ( Os preços 
dos cereais coro meio de referência ). 

Criação. Pastagem. Principais regiões de pasto: Netiers 
de Furnes, Pays de Herve. O leite e produtos derivado os. Animais de 
corte, cav los, reiucnas criaçocs. 

Cultura de hortaliças, frutas, flores. 
Florestas: Altas nat as ( Flare-sta de St Hubert, Hertogen— 

wald ). Coniferas ( Ardenne, Campine ). 
RealiZar em cada vez sínteses cartográficas. 

O solo º o subsolo. 

. , , A Que se tira do solo e ao subsolo belgai OndeP que emprego se faz ' . dessas materiasT 
« . . ' CarVao, argila, areia, cal, pedra de escultura, marmore. 

. . . .,A . . Localizar as JaZldas messes minerais no mapa.
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, , ' , . n 
A industrian na comuna, na regiao. ' . Os ccnt.res industriais do pais. Irodutos. Laterias primas.

. Os alunos dever podcr: 
— identificar e dar nomes aos produtos e nm terias primas do 

museu escolar;
' 

— classificar as indústrias pelas rubricas: Marlee] s, mota—\
1 C“ 

. A . . .rg1cas, texteis, de Vidro, de papel etc ( conhecer particularmente 
, I 1nc‘ustrias da re cgis_o ); º.) m 

' . — prepaªar s1nteses cartográficas. 

' . Comercio. 

0 centro comercial da comuna. A cidade como um centro co — 

mercial da regi 'ão. As grandes cidades comerciais do pais. Mercado
. dos produtos nacionais. 

Zonas de escoamento dos produtos. 

rn .... . _ . º “l iranSpOftbS e comunicaÇOes. 

Problemas: como assegurar as trocas entre os centros in — 

dustriais e comerciais, entre cªsses mesros centros e o estrnangeiroí> 
' I ' I r Vias terrestres, fluVia is, ícrr eas, aereas.

Nn Importância comparada dessas vias de comunic mg. 0 

. ' I Turismo na Belgica.» 

O litoral e o porto de Anvers. 
As cidades de arte: Bruº es, Gand, Anvers, Bruxelas, Tour— 

nai, Liege, Mons etc. 
As cidades históricas: Bruges, Gand, Ipres, Bruxelas, wa— 

terlco, as cidade 1 as etc. 
As paisagens naturais: Ardcnnes flamenga , Campine, Tour— 

naises, Vale do rleuse, Andennes, Alto Fa: Snes, Faízncs, Gaume etc. 
As paisagens industriais: regiao de Charleroi, região de 

Liege, bacia de hulha etc. 
( Utilizar as escursões escolar res, a correspondeu n 1n nte— 

rescolar, os prospectc os e cartazes de agências de viagem e t irismo).
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Qs alunos devem poder: 
— ler n“p25 rodoviêrios; 
- consultar guias de estrada de ferro. 

As pai sgens belgas 
0 os tuC o da geografia .1 BÉlfiea deve terminar pc r sinte— 

ses que resse ltarão os traços característicos das paisagens belgas. 
A materia serÉ. assim revista sob outras formas e reagrupºd para sg 
bresssir & ima gem de nossas rebioes maritimes, agricolas, indus - 
triais e de floresta. 

69 ano. 

I - Europa. 
Um estudo geralc c;3 Europa servira de quad ro e de base ao 

e dos grupos de p.ises. 

Capitais. Comparar com a Bélgica sob o ponto de vista da 
extensao, poyulaçao, densidade de população. Gráficos comparativos. 

Os alunos devem poder localizar as grandes potências com 
sua capital e algumas cidad os mais importantes 

2— Relêvo e configuração 
Cadeias de montanhas, planícies, mares, grandes ilhas. 

3— Clima 
Dar uma idéia dos climas atlântico, mediterrâneo, conti - 

mental, polar, partindo do clima da Bélgica, dos boletins meteoro — 

lógicos, de gravuras etc. 

_! a- Cursos uagua 
Alguns grandes ric.s: cursos e caracteres ( rios de mon - 

tenha e rios de planície ) 

5— Regiões naturais 
( . '. n _ A planiCie europeia; a regiao mediterrânea. 

6- Os minerais º as indústrias 
Os paises produtores de carvão , forro, petróleofprcdutos 

metalurgieos, de texteis ete.



, . . _,, ‘. , ,, Belgica — Geografia - Progra a de jª grau ( 59 e 62 ano ). 

.- N ! . . . 
[ - A navegaçao maritima e a íluv1al 

' 
. e.. . . : . 

Os maiores portos maritimos e fluv1a_s. As Vias maritimasi 
. A . . . e sua importanCia. As grandes correntes comerCials. 

8 - Ligações internacionais 
Algrras grandes vias terrestres, marítimas e aereas. Uti- 

lização da documentação turistica. 
Somente depois de estudar a Europa em conjunto é que se 

abordará o estudo particular de países ou de grupos de países. 
Esta estudo limitar-se—â ao essencial. 

Dessa manei'a, os conhecimentos adquiridos serão recorda— 
dos, tornados precisos, completados, apresentados de outra ordem e 

considerados sob vários pontos de vista. Nesse segundo estudo, o 

professor dara poucas lições mas iniciara os alunos na técnica de 
peSquisa individual: proporá tarefas, indicará documentação, diri— 
girá e estimulará o esforço, tanto individual como coletivo. 

Assim serão estudados: os Paises—Ba'xos e Luxemburgo; Ale 
manha, França, Ilhas Britânicas, Suíça, União Soviética, Estados 
Escandinavos, Europa Central, Paises Balcânicos, Espanha e Itália. 

II - Nosso Globo 
,., ,! 1 ' . ' . :orna na Terra. Equador, polos e.hemisferios. 
Meridianos e paralelos. Zonas. 
Movimento de rotação: dias e noites. hovimento de transla 

a: 
çao: as estações do ano. 

Situação da Bélgica no globo. Consequências. 

A terra e a água: Os continentes e os oceanos. 
"Viagens" marcando no globo e no planisfêrio. 

Particularidades típicas de cada continente. Principais 
países. Os maiores rios, as maiores cadeias de montanhas. Algumas 
estradas mundiais. 

É sobretudo a leitura, a atualidade e o filme que intro — 

duzirão êsse estudo. 

Os alunos devem poder: 
— imprimir ao globo terrestre seu duplo movimento no senti- 

do conveniente;
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, o 

— situar a Belgica na esfera e no p ani sferio; 
— loc:liz:r na esfera e no planisferio os continentes, os 

! . oceanos, os rios, as cadeias de montanhas, os países, as Cidades e 

outros acidentes geográficos. 

III--O Congo Belga 
Nota: Esta estudo será precedido do estudo d: África ( ver abaixo L 

Situação na África e em relaçã : Bélgica 
Gr:ndes ligações com : Belgica: por ar, por mar e por ternL 
Cony paraçao d: dur: çao das viager s, preços, conforto, dive; 

timento. 
O estudo do map: permite aprender o essencial concernente 

:o relevo, ao rio Congo e seus afluentes principais, os lagos e as 
regiões.

. 

Clirm 5 diversos: CODQUQUQ'Cião para o europeu. 
Anim:is, plantas, minerais tinicos. Fontes princ Mp ais 
PopuL & .o. Ci& -de-s pizinc: pais 
Relaçoes economists, culturais, politicas com : Belgica. 
Obra. civiliz 1 dor: d: %lg ic:. 

,.. o'. . . IV —Á1ric: — America — ÁSla — Oceania. 

África ( Z aulas ) 

Extensão e População. 
Posição. Entre os dois trópicos: consequências. Únida : 

Europa pelo Mediterrâneo. 
Coxli‘iguragao. Form:m maciça, lados pouco recortados. 

Algumas ilhas. Relevo: pl:n:lto cercado de c:de1:s de montanhasgcqg 
sequencias. 

Clima. 
Vias de penetraçÉo e de comércio; : rot: por Gibraltar e 

Suez; : rot: pelo Cabo; a rot: do Cabo :o Cairo ( estrada de ferro 
de D:r—es—S:l::, Dakar Lobito ). 

Rios: Congo, Niger, Nil .!. . ._. Lagos: Tchad, Vitoria, Tanganika, Niasser. 
. . » e . . Div1soes politicas. Leitura no mapa.
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N ' .- . ' 
Algumas noçoes sôbre a França do Alem-Mar, Egito, União— 

Sul—Africana. 
Nota: Tudo com algumas cidadçs principais localizadas no mapa. 

América ( 3a ulas ) 

Extensao. POPUlªçªº
& Posiçao. Entre os d& s Circul.os polares: consequencias. 

Vizinha da Ásia e da Europa ( Groenlândia ) pelo norte. 
Entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Canal do Panama. 

Configuração. América do Norte, Central, do Sul. 
Algumas ilhas. Montanhas Rochosas-e Cordilheira dos Andes. 

Clima- 
Vías de penetração e do comércio. Peninsulas, baias, gol— 

fos, estreitos irportantçs ou caracteristicas. 
Rios: Mackenzie, kississipi, ao LOUILHÇO ( e os lagos ). 

Amazonas. 
Estradas de ferro traim continontziis. 
Divisões políticas - Leitura no ía apa. 
Algumrs noç& s 

a Argentina. 

A _, ., . ' . sobre os nstados Unidos, Canada, BraSil ou 

Nota: Tudo com algumas cidades principais localiZando-as no mapa. 

Ásia ( 2 aulas ) 

Extensão. População. 
. w ( . 1 . , 

A . 
POSiçao. Do Circulo Polar Ártico ao Equador: consequenCias, 

' . EuraSia. 

Configuração. 
As vastas peninsulas, mares, golfos do sul e do leste. 

Algumas ilhas entre as que is 0 Japão. 
Montanhas & altos planaltos em direção ao centro: Pamir , 

ribé, Iran, Himalaia. 
Planícies em direção à periferia: Sibéria, China, Gangs , 

Mesopotamia. 
Algumas profundidades submarinas. 
Vias do penetração e de comércio: alguns grandes rios. 
Clima: altos planaltos; da Sibéria; da Ásia do leste do 

sul ( monção ), do oeste. 
Divisões politicas: Leitura no mapa.
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Algumas noções sôbre a Turquia, Japão, China, Índia, In - 
docnina, Palestina. 
Nota: Tudo com algumas cidades principais, localizando-as no mapa. 

Ao fim do sexto ano, o aluno deve poder: 
— traçar eSquematicamente: a Bélgica e suas províncias, os 

paises limítrofes, 0 Congo, as partes do mundo e o oceano ; 
- a partir de uma documentação geogrãiica que lhe é dada , 

separar rapidamente o essencial dos fatos geográficos concernentes 
& um continente, pais, rio, cadeia de montanhas, cidade, etc» 

— estabelecer e explicar as correlações seguintes: 
a) movimento de rotação da Terra — sucesSão dos dias e das 

noites; 
b) movimento de translação em tõrno do sol - sucessão das 

estações do anos 

c) origem de um curso dágua — altitude correspondente; 
d) relêvo e clima — caracteres de um curso dágua; 
e) solo — vegetação 
f) regiões ricas e poh» », 

J. 

ou 
'J 
.,). 

es — densidade da população; 
. ' ' g) costa — pesca; carv o — industria; montanhas — florestas 

etc; “ 

h) clima — vida humana, animal, vegetal; 
i) produçõcs — mercados. 

. . - 
. _º e . - utilizar ur atlas como obra de rele enc1a; 

— interpretar um mapa ( compreender os sinais e representa— 
ções convencionais ); 

— consultar o indicador de estradas de ferro; 
. . .*. 

— se serVir de uma carta rodov1aria; 
-_+ A _ , A . _ — orienuar—Se pulo mapa, calcular as distanCias por meio da 

escala; 
. . v . r ) , ' . . — compor um itinerario ce Viagem de um ou varios dias, por 

« ' u . terra ou por estrada de ferro, na Belgica ou em um pais limítrofes 
utiliZar as fontes do documen ação. 

Dfi/MA/et.



BÉLGICA .- 

Eãºaãema_da.ºeeânhe

. » Consideroxzo oes gera m1 — 

l-- Os principais objetivos que o ensizo de Desenho se prº ' . poe alcançar na eseole prin “Ler 1a resumem—se em: 

a) desenv Iver o es MI ito de observo gEo e & imaginacã 

'>'“ b) eperfeiçoe.r & ezm Mressã gIa1 lca das representações 
mentais, das ic1éias, dos sentimentos; 

e) despertar a sensibilidade ao belo; 

Z — O estuô o do meio deve temaem, no caso do desenh.o, cons 
tituir base «10 ensino. O d_esenho aperece soba forma de trabalhos 
de ilustraçao e docunentação relacionados a outras á'Mi Vidaoes: Cien 
cias naturais, agriculture, "eoªruiie, história, linguagem, cálcu— l . lo estudo 5e si,tena metrics etc.a 

3 — As crianças menores desenham, de bom grado e livremen— 
te tudo o oue lhes interesse da mesmo me.neire eue postam de con — J. , .L o 

' ' . .

. versar entre elas proprias do qurª pensam, sentem. o que desejam.( 

3.:- 

31- , ' 'a. N nesta epoca, sua express so gIWOIl a, como a expressao ver «.

S 
I 1 . , . bal, e incorreta e oesngeitado. n pre e: o encorªjar—s e una e ougre. 

a , l 0 essa ele o segpelo desenho como pela pa—H () 5 f) :') h! [..: f. *,3 
«:O 

;)
- 

U] (D (Dk d H 

., 

QM 
1 , o n A lavra, caca vez que Sinta necessilaoe de zeze—lo. 

.A escola deveª evid I nvolver estzs disposições CD 'à. 0 "É 
(4 

(J ‘J d' C..) 

.. 
{‘1

A 

() U) 

[Jc 

. . & n nativas. No que concerne a expressao guei 

. lg. ':" Seeilitar a passagem 10310 do desenho ideo ogrz> 1C 0 (rm lismo in 
telectual) para o LO desenho ilSlOºILllCO (real ismo isu al). 

ca, de inicio, ele deve 
(2) ªl ') 

« As áifieuld ash s 5931a1u9u0 rroouadas estarão sempre a a 7 _ 

rele“ c1o oneds s co: a idade "gráfica das crianças. 

5 - O ensino será coletivo, mas o trabalho de cada aluno se 
rá seguido de pzrto, devich ' mto wientcdo, Ei wtic.o, encorajado 
de maneira a zavorecer & livre expensã o do cada Spersonolidadez As 

técnicas de exuzrnªsq>sno :xunerosasggíz comum e oleoso, ecuarele , 
guache, pastel, apis pretos ou de cores, lípis "fusain", "se n*uine" 
nanquim, impressão com carimbos de ber Ia cha e de ocmt to 1.1m lesa,ges 
so etc. 

Será bom que a criança possa escolher entre várias dessas
! tecnicas.
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6 — Os desenhos do na ofessor e os CLos ola1os be:1 .dotados 
A . . O por Vezes indicarao o caminho aos iniciantes e aos menos h'beis. Se— 

Iao extilinados, comentados; coIzpoIados, apreciados, e por fim, ex— 

postos. Os trabalhos dos alunos obterao notas; 

7 — As crianças participarão da decoração do prédio esco — 

lar e de seus arredores. Tornar—seua a escola na meio estético pe- 
culiar, alegre, florido, decorado do gIaVuIas e desenhos cuidadosa— 
mente escolhidos, de.reproduções de obras de artes que serão algu." 
mas vêzes analisadas. 

Esta decoração, sempre nova e do bom gosto, será sempre mu 
dada.

. 

ProcuIaI—se—a dar destaque ao Belo durante a Xploração do 
-oio: paisagens e panoramas haImoniosos ou característicos, feno- 

menos nature.is emocionantes ou monun ntos simples ou grandiosos: um 
belo canpe.nario,w1a velha. porta, mea antiga fonte etc. A criança.al 
gumas vezes, experimentara desenhá—los..Hão se deve perder nenhuma 
oportunidade do formar o senso estético. 

8 — No que concerne ao.ensino de s formas geométricas, veu 
' .. '! ... u , .- º

» 

J&“SO o. prograna do natedatica. 

9 — Por ocesiao de cer tos exercicios de desenho netur 1 al 
' N 1 o 

_ -—r ' 
_ . . gumas.obserVagoes SooIo perspectiva serão entre sides e, depo1s, apl; 

. l . OadaS. Este en51no sera essen H1 M1to ocasional. 

lO — Éas classes de meninas, o ensino do desenho sera part 
. o q ". _ . u , . . cularmente d1I1gi'c paIa os traealhos Iea1n1uos uteis e agradªveis 

Diversos s pectos do ensino do desenho. 

Em todos os anos escolares no.3 sobretudo nos dois Urine; 7 7 1 

ros, a escola devei eserv I un.certo tempo para o desenho espontâ— 
neo,.encorajando, ainda, as crianças a desenhe rem taníe fora da es 

A , . !, cola. Neste genero de lesenno, o escolar tre duz numerosas ideias 
que de outrc modo não saberia exprimir por palavras e que expressa 
verbalmente com Certo jeito se lhe pedimos com certa habilicLa do que 
explique o que desenhou. 0 desenho espoftºo e u:a ocupação de li— 
vre escolha das crianças. 

E - Roammdde..-iluamaofi “a... dc 191.com dentªis- 
_ 

' I ' * ' l — O professor orientara os alunos quanto a escolha da teº 
' º ' A 1 A . ‘l " '1 . n1ca-ma1s apropriada,.do emprego aas ceies, das dimensoes, da ais— 

posição -a folha.
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a. 
BÉLGICA — Desenho — Programa do lº e Zº anos 

& . at . .'Ã. * ºr. "' . mento, a aplicaçao Jud1c1osa e a comeinaçao harmoniosa das cores. 
Ã ' . N Elias, esta aplicação las cores e totalmente convenc1onal. Nao há 

nenhuma obrigaçao de se gar aos elementos desenhados as cores que 
aparentam possuir na natureza. 

E = Copia_de de_ewhms 

Este gênero de d- 

cionalzente. Só pode ªr se se fôr acom unha do de u: 1a dis 
cussão critica beII dirigi Ja " permita descobrir a maneira de 

ver de um artista tirar provei.to do sua experiência, ress 
elementos caIacteI<1sticos que fazem o original 31 go verde ideirauen— 
te belo. Os modelos devem, portanto, ser escolhidos cuid.a dosamente 
e sempre adaptados ao desenvol.1ento d.os alunos. 

Neste domínio, é importante fazer o aluno descobrir pro — 

cessos que permitam:
v . I”, &) tracer lltS geometL 

s ou objetos já 
devidamente observa d_os Qala sintas simples & une º cala dada); 

e) provar erperinelcllnente a exatidão.ãe certos processos 
de cálculo (Ex: calculo de áreas e de volumes). 

. N Í . l . 
Esses exerCÍCios serao tamlaerl assoczados ao calculo « med; 

da, ao sistema 11 etrieo,>eo trabalho manual. 
. , 

PIogIa pa o lº grau (lº e aº anos priuarios) 

I — Desenho de ilustração e de docunentação. 

l — Tre balhos esp011tâm os ou su_gerioos pelo professor0 

objetos, seres vivos ou cenas familiares que tenham ressonancia na 

vida afetiVa e na vida ativa das criaLças: 
1 . « arraooes e oescricõe s.

a 
[X) 

5 fu 

1
7 

.das com os exercícios de obs Orva o e do 1 

s o; .. ' oria 5 conto das pelas criano gas, c .“3'

J 

i L 

3 leituras, os recitativos,as drane.cizaçõe Q.) 

3 — Ilustração de trabalhos escritos. 

II - Do nho do nature l. 
l — Cenas observadas: 

Luiz colhe maçãs. 
O açougueiro vende a carne. 
ão Nicolau (Papai Noel) Veio a escola.



5. 
Bélgica v-,Desenho n Progragc de lº e aº anos 

. L - Certos elementos “sol dos: tirfdos de uma cena obser— 

z: F O> H P”
J º. O Vada: A escada, uns maçã, uL— mocieira, & faca, o serrote 

do açougueiro, uma bola, uma trombeta, uma espingarda etc. 
'ª! . ., A 

Nota — bscolner oojetos com releVo.pouco acentuado ou eu 

lementos simples tirados da flora ou da fauna. 

III - Desenho decor3t01vo 

”aº,— 

1 - Decoração de oTsjetos usuais:etiquetm o, caleazd figs,

e prograLlos d fes‘as etc. util izo:ndo ele1entos simples que sensibi— 

lizem a 11agiLag s o inlintilá pessoas, brinquedos, aLimais, :flore 

etc. 
2 — %Molduras, peqvonos frisos, etc. obtidos pela repeti 

. ' . N A 
"E. .

. 

3 - Reconheclz Lento e aplicaçao das cores mais empregadas 

em classe. '



DL cnhm O 

Programa para o 59 grau (Sº & 69 ano)— 

I- DL StL de ilustração o docurcntag l — Numerosos s mg s document: arios, em relaçao com as 1L1 

turas, pes quis ªS individuais ou CLlLtivas, conferencias de alunos, 
excursocs etc. 

2 — Ilustrações dL trabalhos escritos.
, 

3 — Desenhos LSquemn :ticos, em relsção com as divcrsas ati 
vidadcs: esboços de animais, de VLtais e de alguns de sous

' 
gãos; historia ilustrada do dcscnvolvimento de uma planta ou de 

quLnL ahiral; L qquLLa de um aparelho ou de uma experiência; di 
gramas Lm geografia; Sínteses em história etc. 

II-Desenho do natural. 
1 — Objetos usuais lembrando os sólidos gLométrico-s, isola 

dos ou grupados: caixas, mÉVeis, garrafas, cartuchos de bombons , 
moinho do cafí, regador. 

Outros objetos usuais: chapéus e luvas, cclarirho eI gravata; cgsac bone etc.
N I II! U) 0“ 

O' 

:D 

("*, 

C) 3 muito rapidos e muito LSquLm Áticos de animais: 
o pato nada; o pombo a beira do talhado; o cachorro dorme; o gato 
bcbe etc. 

5 - Motivos rstirados da flora L da fauna. Éles serão mais 
. . '» . ,.)! . A complicºzos que no aº grau: laran1a ou melao abertos; olhas = fig 

L . I . . ros oc "dcnte de lca. ", de co rdo, de cris antoso; libolulas, 3oan1_ 
nhas, pássaros L pequenos mamifcros cmpalhados otc. 

& - Modelos bolos de ornaaento oncontradcs no decorrer das 
Visitas L crf cursos s: irisos, flrmro Ls, rosáccas, ladrilho, grades , 
portas otc. 

iII-DGStC corativo 
l - Estilização do clomcntos d“ flora L fausza, peiaate 

copiaELs do natural depois regularizados (vor aº grau, nº 1): fô_ 
lhas L flores de "do htc do leão", cardo, amor—porfcito, geranio , 
folhas L frutos do pinheiro, de lá Aice, do morangueiro, de carva_ 
lho, dL groselhci r:; libélulas, joaninhas, borboletas, besouros. 

Z — Coas1 Mg decorativa. A rupanLn+os de Lle ntos osti_ 
lizadcs (ropetiÇ o,altcrnanc1 , inversao, superposiçao parcial) em 

jogo de fundo, molduras, frisos, cantos e quadros— 

a) Decoração de objetos usuais: 
_ para os meninos: porta—retratos, csstinha etc. 
_ para as monihas: porta-va so, guardanapos, porta—cami_ 

sola a os almofada.: y



2. 
1 . ,. _ Belgica — Desenho — Programa os pº grau (pº 6 69 ano). 

Nota - Detcrminor que primeiro soja feito o plano eSqug 
, . .. . N maticc oa ccaSiçto. 

b) Decoração do classe: frisos, murais, porta—vasos, vitais 
decoração para o fantoche etc. 

3 — PGSquisas de formas sirplcs e harmoniosa : 
» , , . . 

_ para cs mcninos: calendarics, quaaros, clas51f1cador , 
., !, vaso, costa ao papuis etc. 

_ ara as meninas: molduras, vidraças, vidros,vasos, aba_ 
JurLSo 

u - Harmonização das cores e dos tons utilizados. 
5 - Ocasionalmente, destacar algumas regras simples: 

a)Forma e dccoração simples, proporcionais, adaptadas ao 

assunto, a técnica de execução e à utilização do objeto. 
b)Processos de composição: repetição, altcrnância, simc_ 

tria, radiação etc. 
. A _ CJHarmonla de coros c de tons. 

DAM/MA/et .



1-. Belgica 

Desenho 

Programa para o 29 grau (39 e nº anos). 

I— Desenho de ilustração e de documentação 
1- Trabalhos espontâneos ou sugeridos pelo professor (ver 

lº grau) 
2— Narrações e descrições graficas (ver lº grau) 

Algumas serao correlacionadas aos exercícios de associa 

3- Ilustrações de trabalhos escritos. 
II— Desenho do natural 

1- Objetos de relevo pouco marcado, em relação com o desen_ 
volvimento do centro de interesse: papagaio de papel, toalha de mão, 

lençol, chapéu—de—chuva aberto etc. 
2- Assuntos tirados da flora e da fauna: cenouras, alho,ce_ 

rejas; folhas de hera, de plátano, de vinha, de nenufar; folhas e 

flores: muguê, campainha, papoula; peixes, cogumelos, borboletas... 
3— Brinquedos representando animais; com contornos simpli_ 

ficados. 
111_Desenho decorativo 

l— Regularização de elementos simples da flora e da fauna, 
previamente desenhados a partir de cópia do natural: lilas, can_ 

painha, muguê, cerejeira, moluscos, coleépteros. 
Nota — A regularização, que não É ainda estilizaçao, consiste em 

inscrever um elemento da flora ou da fauna em uma forma geométrica, 
regular ou irregular, ou em um sistema simples de linhas diretrizes. 

2— Comparação decorativa: agrupamento de elementos regula_ 
rizadcs (repetiçÉo, alternância, superposição parcial) em jogos de 

fundo, molduras, frisos, cantos, quadros etc. 

Decoração de objetos usuais: 
I. I . 

para os meninos: capas, corta-papªis, calendarios. 
para as meninas: porta—vasos, babador, lenços, guardanapos etc. 

Nota _ O prolessor ajudará senpre a organizar o plano eSQuemático 
da composição. 

3— Reconhecimento das cores e dos tons mais empregados 
em classe. Combinação e aplicação das cores. 

DAM/MA/et.
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PA "w 
. e.; Eªmes/ª_nâ's “.as 

1. A educação fiéica contribui para a educação gera1,do 
mesmo modo que a educação intelectual, moral, social, estética etc» 
A lição de ginástica terá sempre um luºar no horário. A falta de 
local ou de material especial não pode constituir obstáculo intnan 
ponível para 'os professores conscienciosos e entusiastas. 

2. Aulas regulares não constituem toda a educação físi— 
ca; ela incluirá também jogos, a natação, atividades ao ar livre , estadia em colônias de ferias etc. 

3. A educação física tem por fim: 
— ajudar racionalmente o desenvolvimento do corpo; 
- compensar os prejuízos causados aos escolares pe— 

las más condições do trabalho em classe; 
— desenvolver o espírito de grupo, principalmente pg 

las lições comuns e jogos por equipes; 
— contribuir para a formação do caráter, pela práti— 

ca do esforço, da disciplina, do auto—contrôle, do* 
espírito eSportivo. 

&. Em todos os graus, far—Se-ão diariamente exercícios 
corretiVOs, mesmo fora das lições regulares de ginástica, e se ne- 
cessário, em sala, com todas as janelas abertas. 

5. Os exercícios que compuserem uma mesma lição devem 
. , _ seguir—se em uma ordem logica. 

6. 0 andamento das liçõesí a escolha dos exercícios e a 
forma pela qual êsses exercicios serão executados devem diferir se 
gundo o desenvolvimento físico e psíquico dos alunos. A forma co - 
mandada” não é muito aplicada senão no aº grau; É sobretudo a par— 
tir do 39 grau que as aulas são diferentes quando se trata de meni 
nos ou de meninas; 

7.,A ginástica das meninas Se distingue pela escolha de , ,; . '4‘, n . .. exerc1cios de caracer mais estetico e, na execuçao, pela busca da A 
ao . " elegancia do gesto e pela educaçao do ritmo. Uma adaptaçao musical 

apropriada favorece os resultados. 
No que concerne a exercícios com aparelhos, a preponde— 

A ' ' 

, n ’ n. rancia sera dada aos que se executam com clan . 

Conceder—se—ã atenção aos exercícios de equilíbrio, ma: 
chas variadas,.aos pequenos saltos, aos passos de dança.



K 

Bélgica — Programa de Educação Física 2. 
8. Marchas e corridas educativas, rondas e danças popula— res devem ser ensinadas a meninos e meninas. São atividades que com batem a deselegância do gesto e da atitude, tornando mais.fáceis e elegantesos movimentos em geral e a marcha, em particular. 
9. 0 jogo pode ser considerado como uma manifestação instjn tiva, própria a todas as idades. Em todºs os graus, a lição comple— ta incluirá também" jogos—ginásticos". Esses jogos se desenvolverão nos limites restritos do tempo a ales reservado e serão de curta dn ração. . 

10. Toda lição de ginástica deve ser viva, animada, alegre. 

- 
Jo grpn (19 e zº anos) 

1. A.criança de 6 a 8 anos tem preferência pelas atividades lúdicas, no decorrer das quais ela dá livre curso à fantasia imagi— nativa. Assim, os jogos e os exercicios apresentados sob a forma de jogos dominarão, 
.

. 

Z. O escolar do lº grau gosta da ação pela ação. Élehunica- 
mente se importa com o conjunto de ação (fazer como o avião, por exam plo) e não com os diferentes movimentos que compõem a atividade (bra 
ços lateralmente colocados, movimentos rápidos de pernas, movimentos lentos dos braços, modo de respirar etc).É por isso que os exerci — 

cios serão frequentemente apresentados sob forma recreativa: exercí— 
D ' . cios partindo de comandos imaginarios..Para melhor provocar a anima- u ' '“ 

a- . cao, o professor renunciara a preocupaçao com a beleza do congunto. 
3. Concluindo, os exercicios serão escolhidos e ordenados de 

. . ' modo a respeitar, tanto quanto possível, a curva fisiologica. 
ªdenina

. 

1. Pela prática constante, aquisição de hábitos de higiene: 
asseio, exercício e repouso, respiração, postura etc. 

Z. Marchas e corridas educativas: passos suaves, na ponta do 
pé, galope lateral —etc. Jogos, danças, rondas, jogos de perseguição, 
e de velocidade, jogos de bola, rondas com canto etc. Formas simples; regras simples e pouco numerosas. 

{I} 3. Exercícios partindo de história e lições introduzidas 
por pequenas poesias; A criança faz a mimic.ª ou imita os personagens.

% 
"J 

- . l . ' &. Sucessao de imitaçoes (comando imaginario). 
Exemplos: Façamos como os lenhadores. 

Marchemos como o urso. 
Giremos como o catavento. 
Saltemos como a rã. 

,5. Exercícios corretiVOs simples, geralmente executados por 
imitação;



Educação Fisica 
lo” Programa de l grau<lº e 29 ano) 

Composição dá aula 

As circunstâncias especiais em que se desenrolam habitual — 

mente as aulas de ginástica na escola primária nos obrigam a recon 
siderar o problema do esquema da aula 

a) Armadura 
O tradicional esquema da aula será substituído pelo que nos 

cheraremos de armadura. 
Esta armadura comportará exercicios pertencentes a diferen— 

tes familias. 
b) Escolha de exercicios 

Os exercícios serão escolhido de tal maneira que formem um 

conjunto equilibrado, harmonioso, atraente. 
c) Desenvolvimento da aula 

Os exercicios que constituem a armadura da aula serão evi — 

dentemente ligados entre si por deslocomento para o lugar, evolu - 

ções, derivativos psicologicos e fisiológicos escolhidos e interoâ 
lados com oportunidade e precedidos de sessão detreinamento. 

Composição da aula 

Sessão de treinamento 

_ em meio-circulo - posição em pé com pernas separadas bra- 
ços para a frente, mãos unidas — imitar o lenhador. (bater & direi 
ta e à esquerda). 

sentados em semi-circulo, pernas separadas, braços para a 

frente; movimento do remador. 

em semi—circulo - mãos aos quadris - saltitar (pequena bola, 
balão grande, a "boneca") 

Suspensão (dorsal — corretivo) 

» fechar o círculo — Aluno nº 1 fica em posição com pernas se— 

paradas, frente para o exterior do círculo. Aluno nº 2: deitado de 

costas, braços para a frente, de frente para o interior do círculo. 
O aluno nº 1 segura os punhos do número Z, ergue o colega e deslo- 
ca para o lateral ( carrossel )



. ' . _ _ 
A. 

Belgicª “ Eduºaçao Física — Programa de lº grau (19 e Zº ano) 2' 

Apoio 

. . A . 
Tampa do banco — marcha de "gatlnnas" sobre o banco inclinª 

. ' 
do ( subir, descer, para a frente, para tras )

& 

Abdominal 
.

) 
Banco (ou solo) — sentado com apoio das mãos para tras, ele 

“ . . . ' 
vaçao dos Joelhos, pedalar, estendendo pronSSivamente a amplitg 
de do movimento. 

Jogo (corrida) 

Corrida de revezamento com transporte de um bastEo‘ou de 

uma bola (não usar na passagem o "testemunho" dos alunos) 

Equilíbrio ( aplicação ) 

Pequenos círculos a giz dispersos - atravessar o vau de um 

rio com os pés socos, sobre a ponta dos pés (variar a disposição 

dos círculos, suprimir um círculo de dois em dois, comandar as 

paredes). 

Saltos (com apoio) 

Banco inclinado — atravessar a barreira livremente (impul- 
I A 

so de um pe e queda sobre o outro. 

DAM/hA/et



Belgica 

» ( . Educaçao F181ca 

Programa de 2º grau (39 e 4ª an0)- 

introdução. 
lª A criança de 8 a IH anos ainda joga com muito entusias_ 

mol A ginastica lúdica 56 sera eliminada progressivamente e os jg 
gos organizados serão amplamente introduzidos; seu nômero se redu, 
zira gradativamente. 

2- Como a criança do 29 grau (39 e 49 ano)toma consciência 
do grupo, ela prefere os jogos de equipe e os de Competição. Pelo 
mesmo motivo, o professor tera vantagem se cuidar do conjunto na 

realização dos jogos. 
3- O aluno torna-se mais capaz de decompor uma ação em seua 

movimentos sucessivos. O maior controle e maior capacidade de ateu 
ção lhe permitem colocar—se e manter-se nas posiçoes basicas cor- 
retas (posições em pé, ajoelhado, sentado e outras posiçoes de a_ 
poio nos membros suoeriores ). Pode também corrigir sua postura e 

executar, sob comando, exercicios previamente observados, descri_ 
tos, imitados. 

No 2º grau a ginástica evoluira para uma Forma comandada, 
com movimentos cada vez mais precisos e, para alguns, cada vez 
mais rápidos. Os movimentos que se destinem ao bom desenvolvimen 
to Fisico do indivíduo em Formação e que lhe sejam Úteis serão 
realizados cada vez mais.

. 

Observação: Os exercicios Úteis tem por objetivo dar: 
_ resistência no trabalho prolongado; 
_ destreza, agilidade e espirito de decisão; 
_ conhecimentos dos processos de execução de certos 

gestos Úteis. 
Programa 

1— Aquisição de hábitos de higiene, não somente individu_ 
ais, mas também sociaiszinterêsse da turma pela limpeza, areja _ 
mento e temperatura dos locais etc. 

Precauçoes em tempo de epidemia. 
2- Marchas e corridas educativas: na ponta dos pés, em 

meia ponta, corrida cadenciada, etc. 
Numeros03 jogos de equipe e jogos de competição, danças 

e rondas menos simples do que no primeiro grau, com regras mais 
numerosas.



2. 

Bêlgíoa - Educação Ffsica - Programa de 2º grau (39 e 

Aºano ) 

3 - Posições Fundamentais e movimentos. A análise e a fºn 
ma comandada substituem pouco a pouco a imitação. 

Á — Exercícios corretivos. 
Exercícios Formativas e uteis. 

Composição da aula 
Treino. 
— Marcha no lugar com eleVação Forçada dos joelhos n9 

49 tempo, braços livres. 
- Posição com pernas afastadas, maos nas cadeiras. lncli 

nação do tronco para a Frente (309) — grande Flexão do tronco, to— 

car o solo sucesSÍVamente & frente dos pés e o mais longe possível 
entre as pernas - retornar a inclinação do tronco, mãos nas cadei- 
ras (controle da posição). Repetir o exercício diversas vêzes. 

- Pes juntos, braço esquerdo erguido, punhos Fechados , 
mudança de posição dos braços atraves de oscilaçães rapidas. 

Eouilfbrio. (exercícios das pernas) 
bancos paralelos — marcha a dois(mãos dadas), grande Flexão de paº 
nas a cada passo. 

Suspensão . 

Em círculo. O àluno nºi segura o alunoanºZ pelos cotovelos 
e suspende—o para a Frente, com flexão alternada dos joelhos. (trº 
ºa de posição entre os alunos ). 

Jogo (abdominal) 
- Sentados em cfrculo, de Frente para o interior do mesmo,com 

as pernas estendidas e afastadas. Jogar a bola com ambas as mãos , 
arremessando—a acima da cabeça. 

Marcha 9 Corrida. 
— Mãos nas cadeiras. Marcha lenta com mudança de passo, mare 

cha ordinaria apos cada mudança. Marcha na ponta dos pés, nenhuma 

corrida em serpentina o 

Apoio. 
- lmítar "carrinho de mão", dois a dois, um segurando o outro 

pelas coxas - deSIOCamentos para a Frente e para tras (3 a 4 me'v 

tros ). 
Salto (corretivo). 

Marcha acelerada — saltar com o pé esquerdo (direito) 58 - 
bge um banco (ou traço marcado a gfz)- Salto em altura com corre— 
çao: braços ao longo do corpo— queda amorteoida, pontas dos dedos 
sobre o solo ( 

DAm/MA/etL



Bélgica 

( . Fiaica 

Programa do 39 grau (5º e 6Q ano) 

Introdução 

1 - Pode—se dizer que êste estudo é reservado ao 39 grau. 
Desde a idade de 10 ançs a criança pode se interessar sê_ 

riamente pelo "como" e pelo "porque" de certos fenômenos naturais , 
assim como pelas suas numerosas aplicações na vida corrente. 

2 — O objetivo do ensino da física e alimentar, fortalecer e 

orientar êsse interesse. 
5 - O estudo dos fenômenos físicos deve trazer exçmplos concrg_ 

tos tomados ao meio. 
O centro de interesse, a atualidade, a obserVaçãc ocasio_ 

nal determinarão a escolha dos assuntos de estudo e o momento em 

que algum dÉles será abordado. Assim o ensino da física será sem._ 

pre motivado. 
Exemplos: Ocasionalmente, os alunos puderam observar um 

operário que se serve de uma alavanca, o estudo da alavanca deve.ag 
meçar neste nomento. 

Se a classe visita a fazenda e vê desnatar o leite, o pro _ 
interessarâ os alunos facilmente em algumas noçEos simples 

”orça centrífuga. 
u - A explicaçao na escola primêria. 

Para as crianças, compreender e explicar são dois estagios bem dife_ 
rentes. Somente o primeiro é do domínio da escola primária. Ele 
tem na experimentação um auxiliar precioso e indispensável. 
A explicação cientifica sera excepcional,sempre modesta e prudente. 

Aplicações dos fenômenos naturais. Uma vez compreendida a 
( . _ I . . . .» 

noção dª f1s1ca deve tambem serv1r para explicar algumas aplicaçoes ' o . . praticas que o homem realizou e que se pode observar no meio. 

EXcmplcs 

Alavancas " AplicaçÉes para observar e explicar: balança e 
.. ,! ., . .. ou bascula de 1/10; a alavanca oa bomoa; carrinho de nao, tesouras, as 

tenazes do marceneiro etc. 

Programa do 39 grau (59 e 69 Eno) 

_ . ' . . q «e . : » -, a . 
Na escola primaria o enSino da i151ca e funçao do meio. Os 

. ." 
exemplos concretos que servem de ponto de partida, como tambem as 

aplicações a observar, podem diferir de uma escola para outra. Mas ' e . entretanto e pGSScl adotar o programa seguinte.



2. 
' . f . Belgica — Fislca = Programa de 59 grau (Sº o 69 ano) 

Água e transformações- 
— Vasos comunicantes. 

Elasticidade. LTKNNH I 
— Alavancas. 

A u ' . - Barometro e pressao atmosferica. 
ONU"! 

— Dilatação e termometro. 
7 — Pequenos trabalhos acompanhados de explicações Sim. 

ples e práticas que apaixonam principahmente os meninos: demons _ 
trar uma lanterna de pilha; instalar uma lâmpada elétrica, colo 
car um interrupter, demonstrar uma campainha etc. 

Alguns produtos de uso corrente 
O estudo dêsses produtos pode ser distribuído nos três 

graus da escola primária.

* 

Esta se limitará mais ou menos a obserVações e oxperiên_ 
cias simples, diferentcs de acôrdo com o meio. 

Exemplos: O carvão. Alguns subprodutos. (Visita & minado 
carvão, & usina de gás). 
O calcâreo o e cal. (Visita ao forno de cal). O leite (Visita & fa_ 
fazenda, & leiteria). O açúcar, a cerveja, o queijo, o sabão etc 
(Visitas). 

Essas aulas se situam naturalmente no quadro do centro de 

interesse ou se relacionam as observações efetuadas no decorrer de 

excursões. Elas não tem nenhuma pretensão científica. 
O corpo humano e a higiene. 
Nos dois primeiros graus, a escola primária se esforçará 

somente para adquirir bons habitos e prevenir a formação de maus: 

asseio, conservação, exercícios e repouso, respiração, conservação 
dos dentes, da Visão, da audição etc. 

No 3º grau não se trata de dar um curso de anatomia e f; 
siologia mas quando muito conduzir para uma prática refletida das 

grandes regras de higiene. 
Em um dominio bem completo e também vasto a escolha Gala; 

teria € primordial. Limitando-so as coisas observáveis abordar—sedã 

os seguintes pontos: 
1 - OS elementos principais do eSqueleto. Explicação sumâ_ 

ria dos movbmentos. Regras de higiene. 
2 - As três grandes funções: digestão, circulação do san_ 

gue, respiração, com a localização dos orgães essenciais. Regras de 

higiene.
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Bélgica — Fisica — Programa de 39 grau (59 e 69 ano) 

' .. . . . 
3— Os orgaos da Vista e da audição. Regras de higiene . 

u- O professor explorarâ as ocasiões que se oferecerem: 
ferida, fratura, síncope, doença, epidemia. 

5— Cada vez que êle puder justificarã simplesmente ou fª_ 
râ praticar as gran'es regras de profilaxia: asseio, desinfeção e 

esterilização, vacinação etc. 

DAM/MA/et



' . Belgica 

__0. 
Educaçao FiSica 

Programa de 3º grau (5Q e 69 ano), 

l— As marchas, as rondas, os jogos não são abandonados. Eles 
A " .. 

tem lugar na aula propriamente dita mas sao bastante praticados, 
notadamente a titulo de relaxamento. 

2— Os grupos se organizam espontaneamente, com seus chefes , 

seus iniciadores e suas regras; as idéias de igualdade, respeito 
mútuo, equidade, solidariedade etc. começam a se impor. O profes_ 
sor de ginástica deve leva-las em consideração. 

5— A criança de 10 a 12 anos torna—se mais capaz de dissociar 
e de coordenar seus movimentos. Com isso ganha em potência, ampli_ 
tude e precisão. Também, a forma comandada domina. 

A atenção é mais firme. As disposições para uma ginástica 
Sist matizada se afirmam, como também o cuidado com a disciplina e 

o conjunto. 
A— A aula de ginástica deve se diferençar bastante, caso se 

trate de meninas ou de meninos (ver programa). 

Programa 

1— Pratica racional de disciplina higiênica e de regras esseg 

ciais dc profilaxia. 
2— Parcnas e corridas educativas: com mudança de passo sob oª 

mando, meia—volta marchando, marcha dos patos etc. Jogos de equipe 
e de competição. Danças e rondas. Exercicios ao ar livre. 
Nota _ Para os meninos, acentuar particularmente os jogos de compg 

tição, para as meninas as danças e rondas. 
B—Aulas dirigidas, caracteriZadas por: 

— utilização de posições bem estáveis; 
— importância de conjugar os exercícios corretivos (princi_ 

palmente df postura) com exercícios utilitários e exercícios reà_ 
piratorios; 

— maior exigência quanto à correção, precisão, amplitude, 
energia, conjunta e, as vêc, rapidez. 

u— Natação. Deve ser praticada o mais possivel. Os exercici;_ 
os "a seco" podem educar o jôgo muscular e respiratório, iniciar 
na cadência e apressar assim o progresso.
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Composição da aula 

As circunstâncias especiais n18 quais dscorrcm habitualmsg 
te as aulas do ginástica na escola primária nos obrigam a reconsidg_ 
rar o problema do eSquema da aula. 

a) Armadura 
O tradicional eSquema da aula será substituído pelo que chª 

m ar mos armad ur a. 
Esta armadura comportará exercícios pertsncentes a diferen_ 

tos famílias. 
b) Escolha de exercícios 

Ésses eªcrcícios serão escolhidos de tal maneira que formem 
um conjunto e uilibrado, harmonioso, atraente. 

c) Desenvolvimento de aula 
Os eXcrcicios que constituem a armadura da aula scrão evi_ 

dontemente ligados entre si pulOÉ exercícios no lugar, evoluçõssgíg 
rivativos psicológicos e fisiológicos escolhidos & intercalados de 
msaeira oportuna e precedidos do t 

Exemplo de au & para o 59 ano. 
Treino 

— Mãos nas cadciras, punhos fechados/ extsnsão enérgica dos 
braços Oblíqua, em altura, para a fronte, para o lado com extensão 
das macs (lO vêzes) 

— Posição com pernas separadas, braços estendidos para o Mada 

/grande flexão e rotação do tronco para a fronte, tocando alterna__ 
damente o pé com a KEG oposta. 

— Posição agachada, apoio dos dedos no solo/ saltos sucessi__ 
vos com separação das pernas e dos braços (5 vêzes) .h. . Equiliorio (apelo) 

A '“ N o', — tapete — apelo sobre a cabeça o as maos e pernas f11x1ona_ 
_ I 
das "tripe" ; 

Dorsal 
0— ' . . » 

_ posição para frente, maos nas espaduas/ inclinação do tron_ 
co para frente (309) — colocar alternadçuente mãos na cabeça. 

Jôgo ( habilidªde— ) 

— "balão cavaleiro"
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Composição da aula 

As circunstâncias especiais nds quais decorrem habitualme 
te as aulas de ginástica na escola primária nos obrigam a reconsid 
rar o problema do eSquema da aula. 

a) Armadura 
O tradicional eSquema da aula será substituído pelo que chª 

moram s armadura. 
Esta armadura comportará exercícios pertencentes a dif eren_ 

tes familiar. 
b) Escolha de exercicios 

Ésses exercícios serão escolhidos de tal maneira que formem 
um conjunto equilibrado, harmonioso, atraente. 

e) Desenvolvimento de aula 
Os exerc1cios oue const j_tuem a aruodura da aula serão evi_ 

dentonente lig dos mtre si polos exorc1 c o lugar, evoluçõesgíg 
rivativos psicologicos e fisiologicos os lhidos e intercalados de 
maneira oportuna e precedidos do tr ein . 

Exemplo de aula para o 59 ano. 
Treino 

. . , u I , — Mãos nas cadeiras, punhos fechamos/ extensao energica dos 
,! .. bra os obli ua em altura ara a frente ara o lado com extensao q 9 7 : 

.. 0— A oas nãos (lO vezes) 
— Posição com pernas s: wp rs d,s, braços estendidos para o lado 

/grande flex no e rotação do oro IICO peªo a fronte, tocando alterna__ 
damente o po com a mao opoSta. 

— Posição 3590 md apoio dos dedos no solo/ saltos sucessi__ 
vos com separaç7 o das pe ªr as e dos braços (5 voze s) 

A ' A N 
o ' . — tapete - apelo sobre a cabeça e as maos e pernas fllx1ona_ 

_ I 
das "tripe" ; 

Dorsal 
_ posição para frente, mãos nas espâduas/ inclinação do tron_ 

co pª ra frente (309) — colocar alternadamente mãos na cabeça. 

A . . Jºgo ( habilid de ) 

— "balão cavaleiro"
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Marcha e corrida 
. ' . « . A 

— Marcha ordinaria com elevaçao da perna estendida de tres 
passos. 

Corrida cruZada 

Salto 
a) salto em altura, pelo lado, com corda (65cm) 

b) "book" — Salto com Separação das pernas (inicio de volta a 

posição ereta). 
O instrutor completará essas armaduras, intercalando evoluções que 

terão como objetivo conduzir os alunos aos lugares favoráveis *no 

desenrolar da aula. 
Variações e mudanças de passos nessas evoluções contribuem 

para criar animação. 
Eis a titulo de indicação & aula nº 2 (29 grau) completa. 
Começo em duas filasg desdobramento, marcha no mesmo lugar. 

Treino 
— Marcha no lugar, elevação forçada dos joelhos no quarto tag 

po, braços livres. 
— Posição com pernas afastadas, mãos nas cadeiras/ inclinação 

do tronco para a frente (309) — grande flexão do tronco, tocar o 

solo sucessivamente & frente dos pés e o mais longe possivel entre 
as pernas — retornar a inclinação do tronco, mãos nos quadris (con 
trõle da posição). Repetir o exercicio inumeras vêzes. 

— Pés juncos, braço eaguerdo levantado, punhos fechados/mudan 
ça da posição dos braços através de oscilações rápidas. 

.€. €... EqlíbrlO (exerCiCio aas pernas) 

bancos paralelos - marcha a dois (mãos dadas) / grande fle_ 
Xão das pernas a cada passo. 

Suspensão 
.! 

— Em Circulo — O aluno nºl segura aluno nº Z pelos cotove,__o 

los e suspende-o para a frente com flexão alternada dos joelhos 
(troca de posição entre os alunos).

# 
3 pequenos pulos para tras.
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Jogo (abdominal) 
. e 7 _ . . — sontaoos em circulo, de frente para o interior do mesmo , 

pernas cstcídioãs afastadas. 
Jogar a bola com ambas as mãos, arremessando-a acima da cabeça. 

Marcha 6 corrida 
— Lªos nas cadeiras. Marcha lenta com mudança de passo o 

. . I I marcha ordinaria apos cada mudança/ marcha na ponta dos pcs - não 
zor corrido om serpentina. 

— Imitar "carrinho de mão", dois a dois, um segurando o ou_ 
tro pelas coxss - dcslocamentos vara & frente e para três (3 a u 
metros). 

Coloczr um banco (ou traço do giz) 
- Virados para a caquerds — marcha em duas filas em direção 

ao banco. Parada dos oriaciros a l metro do banco. 

Salto (corretivo) 
— Marcha acalorada — saltar com o pé esqucrdo (dircito) SS_ 

0“ 

V . ª . «- ro um banco (ou t ago do giz) — sa to em altura, volta a pOSiçao 
Grota; braços ao longo do corgo — queda amortccida, ponta dos de 
1 A1_. “ª aos sopro o soro. 

Carregar os aparçlhos e partir cantando. 

Organização material 
l— Toda escola doveris possuir pelo menos: 
a bancos suecos 
& postes com guarda para o salto (os postes podcm servir pa_ 

ra o basQuotebol). 
l 'Éodv' 
l "plint" 
l corda de tração 

30 cordas para dançar 

Alguras psqucnus bolas 

2 grandes bolas moles 
2 bolas grandes 

. A , . algumas fitas ou lenços de cores alfercntcs.
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Belgica - Educaçao F151ca — Programa dc Bº grau (59 e éº ano). 

_ T A. A . . . Nota. ha ausenc1a desse matcrial apropriado o mestre consciencioso 
“» ,.l ) ,., 1’ ,..f- (a nao suprimiri a aulá de ginastica. nscolnera os cxcrc1Cios pOSSl 

. ª .. . . . veis e sabera utilizar recursos ocaSionais; ap01o contra um muro , 
ajuda dos colegas, material trazido pclos alunos: bolas, balões 
cordss de saltar, stc.

, 

2— Não será dcmais insistir sôbre a necessidade do traje de 

ginastica. De qualquer maneira os sapatos especiais para todos e 

o calção especial para as meninas constituem um minimo indispensâ_ 
1 que todo profc ser de boa vontade pode obtcr. 

5— Sobrstudo onde fôr possivel, o banho de chuveiro seguirá a 

aula de ginástica. 

DAlÉA—íA/et .



BÉLGICA - Ciências Naturais 

Considerações Gerais 

1 — No ensino das Ciências Naturais é importante não confundir ini 
ciação e estudo. So a primeira é do âmbito da escola primária e visa não 

tanto a transmitir certa soma de conhecimentos comº desenvolver o espírito 
de observação, despertar a necessidade de explicações e o gõsto pelos pºr— 
gªê'e pelos cºmº. Dever—se-á pois, renunciar aos programas enciclopédicos, 
as noções adquiridas apressadamente sem observações prévias. 

2 — O contato direto com a natureza deixará no espírito da crian — 

ça alguns conhecimentos de base; e a conduzirá ao gôsto pelo estudo e pela 
pesquisa. 

5 — O estudo de vastas coletividades naturais não é aconselhável. 
É mais indicado ater-se as "comunidades de vida", que levam a problemas mais 

precisos e mais variados: a fonte na floresta, o abrigo de um animal, um 

lugar pantanoso, um lugar xistoso e com forte inclinação, um declive, uma 

clareira, uma floresta expessa etc. e nos centros urbanos, o parque público, 
com o lago e a relva, 

Em todas as ocasioes a açao do homem sera sublinhada e valorizada: 
Esses estudos provocam interesse e também respeito e admiraçao pe- 

la vida em tôdas as suas formas. 

4 — Visando a clareza, as considerações metodológicas abaixo foram 
grupadas sob as rubricas: As plantas.. os animais etc. Não se trata de 

preconizar cursos sistematicos e separados- de botânicas, zoologia, física 
etc. Ao contrário, o desenvolvimento do centro de interesse, a exploraçao 
das excursbés feitas pela turma, o que 

e trazido pela criança ou o "Canti - 
nho Vivo" é que determinarao o assunto de cbservaçao do dia. 

5 - Tais noções serão posteriormente, agrupadas, organizadas em 

sínteses simples, cientificamente exatas e capazes de despertar novos inte- 
resses .



As Plantas 

1 - A descrição pura e simples dos vegetais raramente interessa a 

criança; o trabalho deve ser desenvolvido pela observação; 

Darfse-á preferência às observações continuadas a planta nasce, 
alimenta-se, desenvolve—se, defende—se, reproduz-se e morre. 

5 — As crianças vêem a vida desabrochar quando elas observam o de— 

senvolvimento das plantas a partir dos bulbos (jacinto, tulipa);n a germina 
ção dos grãos (feijão, tâmara, carvalho, ervilha); o desenvolvimento de 

certos brotos (lilás, castanheiro) a formação dos frutos (cereja, pera” frªg 
bossa). 

Se participam dos trabalhos no jardim da escola, elas se interes - 
sam ainda mais por tôdas as manifestações dessa vida. 

Pequenas experiências, destinadas a demonstraf as necessidades das 

plantas, completam as observações. 

4 — A criança se interessa mais por certas plantas que por outras. 
Entre as características de uma mesma planta, algumas prendem mais sua 
atenção. No dente—de—leão, por exemplo, os grãos cujo topete garante a 

disseminação; a raiz perpendicular que permite ã planta lutar contra a sêê 

ca, o latex que suja os dedos. É preciso saber tirar proveito dessas prefg 
fências. 

5 — No 59 grau (59 e 69 anos escolares) deve-se fazer uma ficha de 

observações para cada planta, e que será útil completar, incluindo dados 

cºmo. 5 

- lugar onde a planta cresce de preferência 
- natureza e situaçao do terreno 
- etapas do desenvolvimento: floração, frutificação 
- modo de reprodução

» 

— eventualmente, utilidade para o homem. 

Como entender o estudo de uma plantat
/ 

Escolher uma entre o conjunto de vegetação que cresce em um mesmo 

meio, portanto entre as plantas características da campina, do valado, da 

clareira, das declividades, do charco porque os elementos comuns a essas pkn1 

tas (sol, umidade ou aridez, luz ou sombra) criam entre elas um "traço de 

parentesco", grupando-as em "famílias" naturais mais acessíveis a criança 
que os grupamentos científicos.



2 — Identificar essas plantas 

Examina—las primeiro globalmente - Fazer um croquis 
Destacar suas particularidades biológicas 
Reuni-las em um herbário coletivo 
Organizar as fichas. 

5 - Rever, em tempo oportuno, plantas dais quais certos aspectos 
não puderam ser observados por ocasião do primeiro estudo, completar a fi— 

cha; acrescentar as indicações referentes ao meio, ao terreno etc. 

Sugestões para o lº grau (lº e 29 anos escolares) 
Época: de setembro a fim de dezembro 

A natureza nos oferece: 
O pomar e seus frutos 
Os frutos do bosque 

Os frutos exóticos 
O jardim, 0 campo 

O parque e os canteiros na cidade 
Ocupações dos homens 

Últimas flares 
Últimos legumes 

A migração dos pássaros 
A armadilha, a caça 

O cair das fôlhas 
Os brotos

A 

O abeto, o azevinho 

O "Cantinho vivo" — Observações mais aprofundadas 
Plantar pevidesNde maça, caroços de ameixa, bolota de carvalho , 
castanhas, avelas ' “ 

Plantas de bulbo: jacinto, tulipa etc. 
Aquario Vl‘ 

Os fenômenos meteorológicos 

Nota: Organizar um calendário simples das estaçoes 
O vento 
O nevoeiro



A extensão do dia 
Temperatura: evolução durante um dia, uma semana. Gráficos 
Altura do sol; contornar com giz a parte ensolarada da sala 
de aula. 

Época: de janeiro a fim de março 

A. natureza nos oferece: 

O agárico (l) 
As flares da aveleira do salgueiro 
As campânulas brancas

. 

A margarida campestre 

.A tussilagem (2) 
O melharusco 

O pardal 
Ocupações dos homens 

O jardim: trabalhos, utensílios, semeaduras em vasos 

O "cantinho vivo" — Observações mais aprofundadas 

Os brotos: experimentação (raminhos em vasos) 
Comparar diferentes tipos de brotos 
As plantas de bulbo 
Semeadura (em vaso) 
Aquário 

Fenômenos meteorológicos: 

A neve: experiências 
A geada, o gêlo: experiências 
Os efeitos do frio. ' 

Os animais no inverno 
os insetos entorpecídos 
Os aguaceiros de março 

Extensão do dia 
Temperatura: evolução no decorrer de um dia, de uma semana àéíkos 

O sal 

(l) tipo de cogumelo 
(2) planta medicinal



Época: de abril a julho 

O que a natureza nos oferece: 

Os trabalhos no jardim (semeadura, plantações) 
As observações continuadas: 
Germinação, desenvolvimento da batata (acompanhar), da ervi - 
lha, ou do feijão, do tomate, de um cereal. 

— desenvolvimento do morangueiro, da cerejeira, da pereira. 

A nidificação (viveiro artificial). 
Uma visita ao charco (postura de ovos de rã) 
Ocupações dos homens: visita a fazenda, ceifa do feno) 
Cereais 

"Cantinho vivo" — Observações mais aprofundadas 

Aquário e terrário 
O ninho dos carapaus 

Os insetos do charco: girinos, tritões 
Incubação: pombo, galinha 
Desenvolvimento do coelho 
Insetos: metamorfose da borboleta, a joaninha, o pulgão, for 
migueiro 
O caracol. 

Para todos os períodos: 

a) A criança e suas necessidades: 
! de.alimentar—se.(pão, açúcar, sal, leite, uma bebida queº 

te .O. 
,

. 

- de proteger—se: defesa contra o inverno (fogo, lá, cal- 
çado r..) ' 

b) A criança e seu organismo: 
altura, pêso, fôrça muscular... observações ocasionais 
Exemplo: um dente de leite, os dentes. 

Os animais 

1 — O professor se empenhará em fazer compreender certos problemas, 

dos mais simples, referentes a vida animal: gênero de vida, costumes, relª 
,. ' '.'Áv.'. . . » .“ 

çoes entre a organizaçao biologioa do animal e o meio em que ele Vive. O es. 
tudo dêsses problemas permite sejam cultivadOs o espírito de observação e a 

necessidade de pesquisa (leituras e documentação).



2 - No 59 grau (59 e 69 anos escolares) é preciso constatar as 

relações exiStentes entre a organização biológica do animal e o-meio em que 
vive. Essas relações, como ponto de partida da observação do animal, dão - 
lhe um sentido e uma unidade que constituem, em resumo, o seu valor. 

Exemplo: o pato, uma ave que vive no meio aquático. 
Como entender o estudo de um animali 

Convém: 

l — observar, tanto quanto possível, 0 animal em seu meio natural; 
2 - reconstituir, se fôr preciso na classe, seu meio natural; 

5 — documentar-se previamente 

Sínteses 

A classificação científica é extremamente complexa. Na escola pri 
maria seria ambicioso querer dar uma visão, mesmo sucinta. 

Os agrupamentos que as crianças farão terão em vista, sobretudo , 

cultivar o espírito de generalização. 

Exemplo: 

Depois de ter observado a vaca, os alunos dirão que ela rumina co- 
mo a cabra, o carneiro etc.. Essa característica poderia bastar para fixar 
a idéia geral: os ruminantes. 

Para caracterizar os mamíferos, os pássaros, os répteis, os batrá— 
quios, os peixes, os insetos, os moluscos - dois ou três caracteres princi- 
pais de cada grupo poderiam ser retidos. 

O enSino admitirá e favorecerá a organização das observações, se - 
gundo as idéias mais diversas. 

Exemplos: 

Como os animais se protegem 
Como êles se defendem 

Como os animais se acomodam ao seu meio. A biblioteca da escg 
la (ver pág. 157 do programa original) 
Sugestões para o lº grau (lº e 29 anos escolares) 
(ver sugestoes anteriores relativas ao "Cantinho vivo".



' Belgica 

Ciências Naturais 

Programa para o Bº grau (59 e 6º ano) 

Plantas 

A - Observação e experimentação: 

1— Observação de algumas plantas, acompanhanào sua evoluç 
çâo. 

2— Através de experiências simples, fazer ressaltar as nº 
cessidades essenciais—da planta: ar, água, luz, calor. 

3- AS árvores da região: identificação pelas fôlhas (her— 

bários) — Como elas se ramificam. 
he Modelos de madeiras de essências comuns. 

5- Identificação das plantas mais representativas de de — 

terminados meios: campina, pântano, campos. Observar, sobretudo,as 
particularidades biologicas. Example: giesta (vagem, grande dispor 
são de grãos). 

B . Algumas sínteses; 

Plantas com flôres e plantas sem flôres; 
Elementos indispensáveis a vida das plantas. 
Sensibilidade das plantas a luz. 
Disseminação dos grãos (orgãos de que a planta diSpõe;. 

agentes de disseminação). 
Modo de reprodução da planta 
Utilidade das plantas; classificação, segundo essa uti_ 

lidade. 
C — modesta iniciação científica 

Ao fim do sexto ano, o aluno deve ter observado: 
# um tipo de planta monocotilcdônea 
— um tipo de planta dicotilcdônea 
— um tipo de planta sem'flôrcs 
- um tipo de planta com agulhas 

Quando o gênero de vida da planta tiver sido estudado, as“ 

relações entre sua organização biológica e o meio no qual ela vive, 
assim como os caracteres essenciais, serão objeto de um quadro de 
síntese— 

.Ao fim do sexto ano, as outras plantas.observadas ou sim - 
plesmente encontradas no meio serão comparadas aos tipos_estudados.



Z. 
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. . . ' : U,a parte do gardim sera reservada a cultura de plantas 
» . , A que nao pertençam ao meio da escola: linho, canhamo, beterraba,

”
Q 

I. 

. .. . ª . . Reler as conSidcraçoes relativas a utiliz mg 

vidades e das comunidades da vida (introdução). 
o das coleti_ 

"' . . . . ..- . l . A A- Observaçao de animais cuga organizaçao biologica e o go— 

_ . .. . . h nero de Vida apresentam relaçoes ev1dontes com o meio em queeúes 
vivem. 

Exemplos: 

A vaca e a toupeira na campina. 
O coelho e o eSquilo na floresta. 
O pato, o tritão no alagadiço. 

B— Algumas sínteses 
Os animais que têm ossos e os 

Os animais Vivíparos e os Mvip 
Como os animais se protegem 
Como os animaª is se der andem 

Comparação de animais pertencentes a um mesmo grupo, po— 

rém vivendo em meios diferentes: toupeira, morcego, ouriço etc. 
Compa ação de animais pertencentes a um mesmo grupo do 

ponto de Vista de confronto de um orgao: pe, dontes — dos mamife— 

ros; bico, pata, asa — dos passaros etc. 
C— Modesta iniciação cientifica 

Do lº ao 69 ano, no de co rrer dos centros de interesses, 
de excursoes, de entrevista MC si rais, tcr—se—ê observado um 

I , . . o _ I _ 
I . grande numero de animais. No curs do 6— ano, sera necessario 

. ,( observar: um tipo do mamifero

. 
!- 

, I 
um tipo de passaro 
n n " réptil 
" " " batrâquío 
n H " peixe 
" n " inseto 
n n " molusco 

Para cada tipo o aluno organizç ra um que dro com os carae 
. . . ' teres prinCipais e chamar—se—a sua atcnçao sobre os que distin — 

guem o grupo. 
Ao fim do 69 ano os outros animais observados ou simples 

mente encontrados no meio serão ccmparados com os tipos estudados 

DAM/MA/et.
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Belglca 

é“ . . Cíencnas Naturals 

Sugestões para o 2Q grau (39 e Aºanos) 

Como no lº grau o professor dar; muita atenção à obser— 

Vação ocasional. 
O "Cantinho vivo" ser; objeto de uma atenção especial . 
O jardim da escola, ainda que modesto, constituirá HªUm

A centro de interesse de primeira ordem. 

Plantas 
Que observar Í 

A — O "Cantinho vivo" 
1 - A germinação: Fazer obserVar os diversos estágios 
Exemplos: Feijão , Castanha , tamara . 

2 — Plantas de bulbo: jacinto , tulipa , cebola etc. 
B * Jardim escolar: 

1 - Os principais legumes . 

2 - Seguir o desenvolvimento completo de um legume , da 
semente ao.Fruto . 

Exemplo: tomate , ervilha 
C — Observações da natureza 

1 — O desenvolvimento de um ramo (em Que se transformam 
os brotos) 

Exemplos: ramo de lilas , de castanheiro. 
2 — A Formação dos Frutos: morango , cereja , pera , a— 

vela etç .
_ 

3 — Observação cuidadosa de algumas plantas Caracterfs- 
ticas de determinados meios como o prado , o bosque , a sebe etc. 

Animais 

Reler as considerações relatiVas ao"0antinho vivo" 
o u ' l 

A Variedade de animais para & observaçao e consideravel. 

A - Cantinho vivo: 
1 - Aquario: Sanguessugas , trítões caraaS. 
2 - Terrário: lagartas , csrochas douradas , besouros , 

caracois , lagartos , cobras , serpentes de vidro etc 
3 - Fora da sala : coelhos, cobaias , tartarugas , ratos 

brancos etc. 
4 — Observações Feitas em excursões : 

Patos , galinhas e pintos. Pombos. Alguns animais da 
, \ 

Fazenda proxima a escola . Algums animais seIVagens etc.



2. 

, A . 

Bélgica - Ciencias Naturªis — Programa de 29 grau (39 e 49) 

C — Cºntribuiçãº dºs ªlunos : 

TOUpeíras , morcegos , ouriços ,corujas etc . 

DAM/MA/et.
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BÉLGICA - Educação Cívica 

A educação cívica não é um aspecto da educação moral. Ela educaas 

crianças no sentimento de nacionalidade que caracteriza o bom cidadão. De- 

ve preparar para tôdas as atividades que constituem a vida civica*. 

Ao participar da vida do grupo social que lhe é próprio, o aluno 
adquirirá hábitos sadios de ordem, de cortesia, de cooperação que facilita— 
rão sua posterior integração nos grupos sociais dos adultos, 'Por outro la— 

do êle apreenderá mais fãbilmente a necessidade, a_organização elo funcionª 
mento dos serviços públicos e das principais instituições existentes na so— 

ciedade. 

Compreenderá todas as vantagens que usufrui assim como as obriga — 

çoes que tem em consequencia. Isso o levará a desejar servir as institui — 

çoes sociais e a defende-las, se fôr necessário. 

Exercendo certos encargos na comissão de administração da classe ou 

simplesmente participando da eleição de chefes responsáveis, a criança apreª 
dera progressivamente a julgar os indivíduos mais por suas açoes que polr 
suas palavras, a substituir os julgamentos subjetivos baseados na afetivida 
de por opinioes cada vez mais objetivas e isentas. 

O curso de História, pelas múltiplas ocasiões de instrução cívica 
que oferece, será um complemento precioso na formação do bom cidadão. 

O professor aproveitará tôdas as ocasiões para manter o culto aos 

grandes homens, aos heróis, e a todos que tem contribuido para fazer a gran 
deza da patria. 

A classe participara, tanto quanto possível, de mani£estaçoes de 
carater patriótico e educativo. 

A observação do meio local e regional e o estudo dos fatos geográ— 

ficos revelarão aos alunos as caracteristicas variadas do país natal e os 

levarão a ama—lo. 

As belas páginas em prosa e verso e os cantos que celebram nossas 
paisagens e os fatos do nosso passado contribuirão para criar a emoção da 

qual nascerão o amor sincero da pátria e a vontade de servi—la lealmente em 

tôdas as ocasiões. 

* H. Lorent — "Objetivos e Meios da Educação Cívica na Escola" (publicação 
' 

do Ministério de Instrução Publica).



BÉLGICA - Educação Cívica 

A educação Cívica não é um aspecto da educação moral. Ela educaas 

crianças no sentimento de nacionalidade que caracteriza o bom cidadão. De— 

ve preparar para tôdas as atividades que constituem a vida cívica*. 

Ao participar da vida do grupo social que lhe é próprio, o aluno 
adquirirá hábitos sadios de ordem, de cortesia, de cooperação que facilita- 
rão sua posterior integração nos grupos sociais dos adultºs. Por outro la— 

do êle apreenderá mais fàcilmente a necessidade, a organização e-o funcionª 
mento dos serviços públicos e das principais instituições existentes na so— 

ciedade. 

Compreenderá todas as vantagens que usufrui assim como as obriga — 

goes que tem em consequencia. Isso o levará a desejar servir ãs institui — 

çoes sociais e a defende—las, se fôr necessário. 

Exercendo certos encargos na comissão de administração da classe ou 

simplesmente participando da eleição de chefes responsáveis, a criança apreª 
dera progressivamente a julgar os indivíduos mais por suas açoes que por 
suas palavras, a substituir os julgamentos subjetivos baseados na afetivida 
de por opinioes cada vez mais objetivas e isentas. 

O curso de História, pelas múltiplas ocasiões de instrução cívica 
que oferece, será um complemento precioso na formação do bom cidadão. 

O professor aproveitará tôdas as ocasiões para manter o culto, aos 

grandes homens, aos heróis, e a todos que tem contribuído para fazer a gran 
deza da patria. 

A classe participara, tanto quan to possivel, de manifestaço es -de 

carater patriotico e educativo. 

A observação do meio local e regional e o estudo dos fatos geogra- 
ficos revelarão aos alunos ascaraote:is£ioas variadas do país natal e os 

levarão a ama-lo. 

As belas páginas em prosa e verso e os cantos que celebram nossas 
paisagens e os fatos do nosso passado contribuirão para criar a emoção da 

qual nascerão 
o amor sincero da pátria e a vontade de serví— —la lealmente em 

todas as ocasices. 

*tH. Lorent - "Objetivos e Meios da Educação Cívica na Escola" (publicação 
' 

do Ministério de Instrução Publica).



Programa de lº grau (lº e 29 anos) 

Por ocasião do estudo do meio local levar o aluno a atentar para 
os benefícios que aufere de certos serviços públicos: escola, polícia, ser 
viço de distribuição de água potável, de gás, de eletricidade, os transpor— 
tes coletivos, o correio, o corpo de bombeiros etc.



BÉLGICA - Educação Cívica 

A educação cívica não é um aspecto da educação moral. Ela educaas 

crianças no sentimento de nacionalidade que caracteriza o bom cidadão. De- 

ve preparar para tôdas as atividades que constituem a vida cívica*. 

Ao participar da vida do grupo social que lhe é próprio, o aluno 
adquirirá habitos sadios de ordem, de cortesia, de cooperação que facilita- 
rão sua posterior integração nos grupos sociais dos adultos. .Por outro la— 

do êle apreenderá mais facilmente a necessidade, a organização e»o funcionª 
mento dos serviços públicos e das principais instituições existentes na so— 

ciedade. 

Compreenderá todas as vantagens que usufrui assim como as obriga — 

çoes que tem em consequencia. Isso o levará a desejar servir as institui — 

çoes sociais e a defende—las, se fôr necessário. 

Exercendo certos encargos na comissão de administração da classe ou 

simplesmente participando da eleição de chefes responsáveis, a criança aprsª 
dera progressivamente a julgar os indivíduos mais por suas açoes que por 
suas palavras, a substituir os julgamentos subjetivos baseados na afetivida 
de por opinioes cada vez mais objetivas e isentas. 

O curso de História, pelas múltiplas ocasiões de instrução cívica 
que oferece, será um complemento precioso na formação do bom cidadão. 

O professor aproveitará tôdas as ocasiões para manter o culto aosa 

grandes homens, aos heróis, e a todos que tem contribuido para fazer a gran 
deza da patria. 

A classe participará, tanto quanto possível, de manifestaçoes de 
carater patriótico e educativo. 

A observação do meio local e regional e o estudo dos fatos geogra— 

ficos revelarão aos alunos ascaracte:1sfiQaQ variadas do país natal e os 

levarão a ama—lo. 

As belas páginas em prosa e verso e os cantos que celebram nossas 
paisagens e os fatos do nosso passado contribuirão para criar a emoção da 

qual nascerão 
Q amor sincero da patria e a vontade de serví— -la lealmente em 

tôdas as ocasioes. 

*.H. Lorent — "Objetivos e Meios da Educação Cívica na Escola" (publicação 
do Ministério de Instrução Publica).



Programa de lº grau (lº e 29 anos) 

Por ocasião do estudo do meio local levar o aluno a atentar para 
os benefícios que aufere de certos serviços públicos: escola, polícia, ser 
viço de distribuição de água potável, de gás, de eletricidade, os transpor— 
tes coletivos, o correio, o corpo de bombeiros etc.



Belgica 

EdUCaçÃo Civica 

Programa de 29 grau ( 39 e 49 987105) 

l — Por ocasião do estudo do meio local e regional , dar 
pequena iniciação aos alunos quanto ao funcionamento de certas km 

tituições publicas, comunais e provinciais. 
Exemplos: 

- a administração da comuna (o burgo—mestre, os ser— 

viços_administrativos ). 
- serviços de, Delicia ; da Justiça de paz ; 
- serviços de correios e estradas de Ferro ; 
- criação e manutenção de estradas de rodagem ; 
- contribuições e taxas : seu destino. 

2 — Conhecimentos de fatos marcantes da história local 
e regional..Comentarios. Conclusões do ponto de vista do civismo. 

3 - Por ocasião da.exploração da realidade, iniciar os 

alunos QUanto a certos aspectos da vida nacional: aniversario do 

Armisticio. Festa Nacional , Festa dd Rei , eleições cºmunais ou 

legislatiVas etc. 

Programa de 39 grau (59 e 69 anol 

l — Histeria . Comentários e conclusões , do ponto de viª 
ta da educação civiCa , de certos pontos inscritos no programa(ver 

programa de Histária ) 

2 - Geografia. Os diversos aspectos de nosso pais ( Ver 

programa de Geografia ). Por ocasião dêste estudo , suscitar o 

amor do pais natal . 
3 — Estudo sumário da Constituição belga : 

- a divisa belga e a bandeira nacional ; 

- as grandes liberdades ; 
-*os três poderes e seu funcionamento . 

L — O serviço militar . 

O dever Fiscal . 

A solidariedade nacional .- 

5 - Breve resumo sôbre a organização internacional : 

O N U e Unesco .— 

Nota : Ésses pontos serão tratados com a organização 
de pequenas coletividade de alunos que constituem a classe e em 

ligação com a atUalidade e o ro rama de História . p g 
DAM/MA/et.
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» 
. - N ,, 1-360r1n - Cons1dor090os gerªis 

-._ ,. ' .. ,, , ' .,
_ do oscolw prgmnrin o ensino do Hiscorin deve ser apenas uma 

iniciação simples, sob in e viva, bºsendn mªis possível na Mb er- 
Vªcno pessoal. 

Esta iniciação tem por objetivos: 
L ,, ,. _ l. Revelar & crlsngp & oXisUenCin de cassado o procurar deg-

A portar o i.nteresse por ele. 

2. Tornar precise a percepção do duração e construir lenta— 
mente n noção do tempo. 

5. Fornecer elementos concretos sugestivos o roprosontati - 
l 

_ I 
e u , . vcs de epoces passndns e dar uma ideia da evoluçee da OlVlllZUçãO. 

&. Dar conhecimento claro e permanente dos principais fatos 
'- ' : n d3 historia neolonwl. 

5. Levar o aluno e compreender 011t11123r um vocabulario his ' . torico elementar. 

6. Concorrer pars sua formação cívica, fazendo—o conhecer 
os homens belgns que inrOm & grandeza do pºlS. 

7. Preparar para o comoreensão internacional, ressaltando, 
OC”SlOº“]rªn n intercepcndenCiº dos povos , npresentnndo os POE ' , sonegens e os: fatos com objetza Jidnde, ov1t anão deseortar OlS. 

. , _ ., n N . A 8. Suscitnr o cego do 1n1ormngoo3 mois ameias o o gosto 
_ l .. peles leiturrs hlStOPlCCS. 

ProgreMa do lº grau (lº o 2ª nnes escolares) 

1. O e color do 6 — 7 anos tem sôbre o tempo, e duração des 
to o a sucessão do fatos no tempo, ªpenas ideias rudimentares o 

não coordenadas. Para formªr o er& niznr tais ideias progressiva- 
mente, a escola intoressern a criança em sua própria históriª em 

suns experiências pessoais, nos fatos históricos que ocorrem no 
r. momento. Nossoton1po, vivido por old, a cri n,n situ ra os retos, 

, ' n' , ' «A ., avalinrn n durnçso que tiveram e tomara conscicn01n do sua suces- 
são. 

-w'o nf. Exemplo: Historia da Inmilin do um cluno 

&) O aluno: idade, ano de nasczlmento. Situnr olguns aconte- 5A0 cimentos mnrcnntes como, por exemplo, rndnnçn do ros1don01a, on - 
trad: na escola, nascimento do um irmão ou irma (aconselha—se a 

ordem regressiva)



Ud 
-. n ' ª , . , lg1ca E1ssorln - Program: do lº & 29 &no . 2. 

b) Um dos mais: 1dndo, one do n&soímonto. Situnr nlguns &— 

contocimontos mnroantos oomq por ;xeaolo, pªsovmonuo do &luno 
casamonto, serviço militar, ontrada && oscol& (orc13m regressiva) 

, n o) Um dos &vos: 1dom. 

' 'I I ” osqucmnt1cas podem com&r & Observação » floods “bro"rOfJo 
, N forms do rosumos, 1lustrados por fotograflns. A oomparngao (por 

justaposn goo o suporpo osíção) love & Vor, do mode concroto, & dª 
r&çoo, & suooss&o& &ntoríorídaà3a postoriori& do, & simultanoi 
dado dos fatos considorndos. 

2. No lº gr&u (lº o 29 anos oscolaros) _não so do 0 dar &a— 
_ 

I ª \ 
n . ,, 4 "a 135 do Hlstor1a propr1dmonto dltn. Todos os oxerolc: os & seguir 

,. . . u . ª .: ,, .. . 

1nd1oados ost&r&o ligados & osploragno do melo o, &&15 articulag 
manto, & o3oro oLLs do obsc V&cno, Glocução, conjugação o medida 

_: 

Qu&ndo & crinnga torminor o lº gr (lº o 29 ones escolares) 
f“ OS, com duração v&—

' tor& obsorv&do que o tcmpo p&ss& o que
O

&

t 
ri vois, so situnm no tomoo uns om ml nos outros (suooss &o). 

&) O tempo pass 

1. Pfizer nadir o oomonrar durngoos cada voz 111s longas: 
no ., u 

durnça 0 do uma tarofa, do uma rocro&ç&o, do um porcurso etc. 
U_l US Não so o._s1nn & cronologia olo&ont&r: díns, meses, os && 

ª ) ' «o n ,. 

o que so proc1sa o cornar & noçao do durqgno gradualmonte mais 

precisa. 

hl I 
2. Fazer C&racto riz&r & dur&ç&o polo sou conteudo. Utili aaª 

do dados subgot1vos, oncominhar & cri&nç& para & noc&o objcm v& 

do tempo. 

Exo Moles A manhã do Luiz o & && mamão; o domingo do Luiz o 

o do papa í otO .- «‘»1..- 'º 
5. Fnzo r utiLiz&r & construlr ”colondor1os‘ &&o fnrno com— 

. A 
proondor & unorogar os sogulntos termos: 

'. .. A 1 Segundo—folra: d1n do 03131 ooonom1oa 

quinta—feira: din do folgn 

lº &no: hoje, ontem, &mnnhg, sogunda—foír&, torça—foir&..., 
n'! .. .. 

' 

_ 

_, 

&1vor&d&, mnnfin, tardo, din, hora o mola—hora (om corrolfigao com 

&Arítnot109J



º gica - História - Programe do lº º 2 anos 5.

I _ . 
N 

_
N 

29 ano: aOJo, onuem, amanha, demºls—de—amnnha o ante— ntem,~
x& manha, tardo, meio-dia e meia noite. A semana, o m

5 

c r vereiro etc. (em 

-— : . 
' 

= :: .» , .Observnçío - Construir ’calondarlos no horizontal, prepe — 

rando a utilização da ”Linha do tempo”. (29 grad — Bº o Mº anos). 

b) Os fatos Se sucedem 

1. Fazer observar o tempo o anotar, usondo os sinais eonveª 
A ., u ! 

os: altornanola o duração comparada de perlodos ensolarados, 
! , , A , , 

lodos do chuva, do nevoelro, do neve, de gelo ecc. (artlcu—
o leeao om o programa do Geografía). 

. , 
' » - 

2. Fazer observar e anotar os ostoglos do dosonvolv1mont0 

do plontas e do animais pequenos (articulªção com o programa do 
.. A , 7 ,, Clonalns Naturals). 

, ,, ! . 
3. Assinalar as dates marcantes no ano: lnlClO das aulas,

f . .. ,, « ,! . , o » erlns, feriados (D13 do ArmlSt1010, Foste da Dlnnstln...) anlvog 
' . . snrlos, festas loonls ou do bairro. 

' I r 

;. Fazer observar, no calondarlo, o temoo decorrido antes 
e depois dos dias marcantes (em dins, semanas, meses) 

Z d' J nlr 
Quanros dias faltam pora o Dia das Mãesr Quantas semanas so pas— 

, . 
Exemplos: Quantos meses faltam para as ferias do a 

'a 
serem desde o lnlClO dos aulasr 

m '.n '. 
5. Fazer cla881flcar, em ordem cronologlca, gravuras, dese 

nhos 0 frases que em conjunto evoquem fatos vividos ou descritos. 
“X

v 

0. Fazer com que o aluno se habítue a rospoiuar a ordem org
) nologica, quendo conta ou reproduz verbalmente um relnto, um coª 

to, uma lenda.
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Historia 

Programa de 29 grau (39 e Aº anos escolares) 

l — QUandó o aluno chega ao 29 grau(3º e 49 anos), já são 

mais precisas, mais coordenadas eUas ideias sobre duraçãº e su 

cessão de tempo,mas ele conceitua seu tempo pessoal. É dificil 
‘para êle conciliar eUa historia com a dos outros e compreender 

qUe o tempo é uma corrente continua na oual se escrevem durações 
que passam e se sucedem . 

2 — isto ocorre poroue o curso da historia, ordenado, prQ 
gressivo ou mesmo regressivo, continUa ignorado . Prosseguem os 

exercicios indicados para o lº grau (19 e 29 anos escolares) . 

Deverá haVer ainda empenho em Fazer reviver os persona - 
gens e os Fatos historicos do meio local e regional. 

A criança obserVara e descrevera os vestigios , as teste— 

munhas , os simbolos do passado que estiverem a seu alcance . O 

professor lembrará de maneira adeqUada algumas Figuras e Fatos 
históricos que se relacionam, algmnsflagrantes da vida, de epo - 
cas passadas . 

,"Contar-se—a aos alunos grandes Fatos e relatos pitorescos 
de nossa historia . A imaginação infantil gosta de Fatos extra 
Ordinários e de QUadros de beleza simples. 

A criança desta idade se interessa pelo mundo distante, pg 

los costumes de outrora, pelo gênero de vida, sucessos e defeitos 
dos ancestrais . Estes fatos históricos, esbolhidos de preferên- 
cia na região , contribuirão para dar uma primeira idéia de pera 
pectiVa do passado mas serão mais dirigidos à imaginação e & sen 

sibilidade que à inteligência propriamente". 
Entretanto, a atualidade não deiXara de interessar. 

3 º Para tornar o ensino mais ativo ainda, o professor eg 

timularâ os alunos a recorrerem & documentação. files coleciona - 
rão gravuras, Cartões—postais, Fotografias, textos. Farão esbo-— 

ços, reproduzirão gravuras etc . 

4 - A "Linha do Tempo" substituirá os calendários. É um 

simples Friso sobre o qUal se situam os acontecimentos, à medi— 

da que ocorrem — não postos ao acaso — mas uns relacionados a 

outros. Ter—se-a assim uma especie de es0alonamento dos Fatos 
que se ordenam entre si, seguindo antes e depois, de acordo com 

I n- 

a ordem cronologica, mas sem levar em conta as duraçoes.



2. 

BélgiCa — Historia - Programa de 2ºgrau (Bº eJÁº ano)

' 
No decorrer Ho 3ª e Aº anos escolares, o aluno devera ter: 

1 - tomado conhecimento de alguns grandes personagens hi5 
toricos que viveram na cidade, na Vila ou na região. 

2 — abordado alguns fatos historicos importantes que acon 

teceram no local. 
3 - tomado contato com alguns aspectos da Vida dos homens, 

mulheres e crianças qUe outrora moraram all. 
4 - reunido documentos no classificador,danda'conteudo ao 

passado efiiiUMdOf‘atos no tempo, comparando uns com os outros. 

DAM/MA/et.
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BÉLGICA « Programa de Trabelíno s oe agulha 

1_y. 'I) I. ºmnsiderações_Gera. 

O ensino dos trzaaígos Ie sgalha, o_a nesma forma que o de 
. . . , _ __ . , ._ ,A . . 

outras diSCiplinas, oeve "partir cos interesses que impulSionam ao 

trabalho e favorecem o esforço educativo". (Plano de Estudos de 
_, l .. . * ... 

1996). Sera activado e se incorporcra os atiViôa des decorreztesãos 
I LA L' 1 as- untos estudodos. Coro bodes as au1vidao.es manuais, os traba hos 

de agv_lha sweªntem a ireCisÉo dos movimentos, apuram a sensibilidª 
. A _ A r,, 

de do aluno e contribuem para que ele adquira bom gosto e haeitos 
-. o »' ’_ . 

de ordem, ee asseio, de economia. “lem d1:so, levam o aluno a eo— 

nhecer diferentes materiais, suas propri _e»s, os instrumentos 

empregados e seu poder etc. _ O ... 

I I . .Di r agree. (ter; i s 

. ( . v 
' N , 

Desde o 1n1c1o, as tecnicas serao praticadas corretamente 
. . . , . 1% I 

e os instrximºntos ut ilizaoos r5c10na_ncntc. Lnfaso especial sera 
.“ , - o N N . 

lada as tecnicas %) sice 3. as aplicaçoes serao executadas cuidadoaª
! .. A . . 

mente: pouco numerosas, atenderao ao bom gosto e aos imperativos 

'i'ípio, e eaolido o trace lho destinado a ser feito 
vel que os tre 7:31hos exec % eles sejam mantidos na

In Lever -..= :'D; 
-4. A '.L _,, .a * 

Para one uGELa OKlbO, a pro;essora 

l. preparar ou i& tdosanorte, e por escrito, as lições e 

aplica ço oes previstas; 

Z. dar as aulas com regule ridade, nas horas previstas no

, , » u - M 

cação, o aspecto a cue dara particular atençao; 
no 

h. mi istrar ensino coletivo e nao admitir que os alunos 

se evada.11p%re ocupações oue não tennam ligação direta 
.L 

com a aula; 

5. estabelecer articula ção entre o curso de desenho de— 

corativo e o de trabalhos de agulha.



2. 
..4 

I . 
;QLÃMQA — Programa de Trabalhos do ªgulha 

III. figpggnmn 

.. A , om la grossa. ªsso traoalho prepara o 

. manejo do dedal 1:. €51.1ha, da tesoura. 
.“ I . A . mxorolclos soy. 
A , . , 1) sobre pequena peça de 20cm, no mox1mo, do largzra,exeu 

cutar o ponto de alinhavo. 
3\ 

A ! . . Observação: e so estudo se so vira aos exerc1c1os llvress 

roclizo dos pelos criem aços: vestir os "Am ionettes”. 
. hanelr º) Cu ;e prender o fio no p íncipio e no fim do exºr! creio.
J . ' 2) Estudo do ponto atras. 
Não incluir pontos do aLtasia. 

Apflimg’éfi 

. Porto-ax; wl as 

. Guardanapos pe ocgaenos 

. (Empregar os dois pontos estudados). 

. . . . l . . 

Flint: 

ne eTvqgm « ver UIooIdna do lº ano, mas usar 15 mais fina e de 
coros rloLcs. 

Tn . .. 1 1'9 — axocutar sogro euao'ne. Ega. 

l) Os pontos estuda los no lº ano. 
2) Posponto 

. Aplicação: estudo da costura aberto o aplicação em 

vestido do narionetto ou boneca. 

._gnzgghõo fauhggín: . ponto de ªapeçaría~ 
. ponto do coraão

I . ponto do c uz: uma so direção da diroita 
para a esquerda. 

An acoes: Gucq .Id3.napos 

Tooelagem: alrlofada.



Belgica 

Atividades Manuais 
Programa de 2º grau (39 e 49 ano ) 

Podemos citar a titulo de exemplos: 
.A. Reprodução de elementos observados. 

&) Modelagem: inspirar—se no programa do lºgrau ( lº e 29 a- 
nos ) e mais: 

— considerar Frequentemente a modelagem como um preparo pa 
ra o desenho; ' 

- cúidar mais para chegar a uma obserVaçao mais perfeita e 

sobretudo a uma reprodução mais Fiel. 
Ver também 0 programa de desenho do 2ºgrau - desenho do na 

tural nº 3 . 

b) Silhuetas: serão cortadas, coloridas e depois coladas. Ing 
pirar—ee no programa do lº grau e mais: 

- as silhuetas servirão sobretudo à composição de motivos 
decorativos, aos Frisos, a ornamentação de trabalhos escritos , 
aos qUadros murais, ã ilustração dos contos, legendas, etc; 

— os assuntos também serão retirados do meio eXplorado,mas 
serão escolhidos Frequentemente pelo proveito estético que se po; 
sa tirar deles . 

c) Dobradura, recorte, encaixe : ( papel, cartolina, papelão, 
plastico ). Escolher temas que sirVam sobretudo A explicação de 
plano de ação 
Exemplos : 

A ponte sobre o rio . A comporta do canal ou porto. Sistg 
ma de trilhos dos bondes. A borboleta da estação de Ferro. A má— 

quina selecionadora da miha de carvão. O guindaste da pedreira . 
“Alguns instrumentos: as torqueses do Ferreiro , os esqua- 

dros do marceneiro , a carroça e o arado do lavrador, o niveldo 
pedreiro, etc . 

Tambem poderão ser reconstituidas ( trabalho em grupo ) Iº 
calidades con: as quais as crianças estejam Familiarizadas : a en 
cruzilhada, a praça, a estação, a Fazenda, etc 

d) Trabalhos Variados . 

Por & disposição da turma caiXas contendo papelão, regUas , 
pranchetas, caixas Vazias, bobinas, papel gomado, cola, pregos,cqr 
does, arame. etc. ' 

Orientar e aconselhar na construção de instrumentos, veicu— 
los, moveis, aparelhos domésticos, pequenos aparelhos relacionados .e ' * . ' * I . l as Cxenc1as Naturals e a Fisica divertida: o catavento, a helice, 
o moinho de vento, o pêndulo, a balança, o nivel de bolha de aneto»



2. 

Bélgica - Atividades Manuais — Programa de Zºgrau (3‘84r 
ano ) 

B- Gººfeºçãº de peªueno material individual intuitivo. 
Cálculo: recortar Fichas ( de Jogo) confeccionar terços com 

100 rodelas, 100 sementes. Recortes, segundo a necessidade do a 
grama de calculo. 

Confeccionar material e quadros murais nue possam servirao 
estudo da numeração, tabuadas, Frações e das quatro operaçoes etc. 

Comprimento: construir o metro, o metro duplo, o dam, o da 
as varas de madeira graduada em cm, no Bºano e em mm, no Aº ano . 

SuPerFicies : somente no 49 ano recortar o m2, o dm2, e di 
vidir o dm2 em cm2 . 

Formas Geométricas: dobrar, recortar. 
'no Bºano: quadrados, retângulos, triângulos diversos, cir— 

culos ; 
no Aº ano: paralelogramos e losangos. 
Modelar cubos, esFeras, paralelepipedos retangulares : 

C. Atividades correntes 
&) Necessidades e decoração da classe 

Cºmo no lº grau, acrescentando—se: 
- a "linha do tempo" ( Ver programa de Zºgrau de Historia); 
— tabelas representatiVas do desenvolvimento de plantas ou 

de pequenos animais; 
— conFecçao e decoração de objetos usuais. 

b) Instalação e manutenção do cantinho vivo. 
c) Trabalho na caixa de areia 
d) Elaboração de plantas e mapas 

e) Organização de coleções 
F) Jornal escolar — Composição e impressão. Decoração princi 

palmente por meio de linotípos simples. 
g) Jardinagem. 

DAM/MA/et.



Belgica 

Trabalhos de Agulha 

Programa de 3Q grau ( 59 e 69ano ) 

Programa de 5g ano 

Crochê ; Ver anos precedentes, mas empregar materiais mais 
Pinos . 

Materia nova : 

1 - aumento e diminuição 
2 — trabalho em cfrculo - malha cerrada . 
3 — bico 
Aplicação : descahso para prato. 
Trica — Aplicação de diferentes elementos anteriormente< 

estudados . Execução com dUas agulhas de uma roupa de baixo:“ de 
uma criança de um ano (uíllização de lã para enXOVaI de bebê ) . 

Costura - Matéria nOVa ' cadeia -trama . 

Reconhecer esses dois fios 
Costura rebatida 
Acabamento da costura aberta e rebatida em ponto 

de Flanela ( a executar em flanela ). 
Pontos de fantasia 1- festonê 

2— ponto aJur, sem canto 
3- bainha com ponto ajur (sem canto ) 

Aplicação : Avental sem montagem de franzldos com pequeno 
peitílho e bolsos variados . 

Programa de 69 ano 

A - I Croche EXecuçao de um descanso para prato , reunindo as 
técnicas ensinadas nos anos preeedentes. 

Empregar algodão fino ou linho. 
Tricô _ Estudo de três pôntos de Fantasia . 

Tricô cºm 4.agulhas. Estudo do costume 
Diminuiçães e acabamento de uma meia (ponta do f 

pê L 
Nota : Ésse exercício pode ser realizado sob a Forma de 

uma luva de banho . 
Aplicação possfvel : um par de IUVas ( com separação somente para 
o polegar ).



2. 

Bélgica _ Trabalhos de Agulha — Programa de Bºgrau (Sº e 

69ano % 

Costura: Baínhas, botões,colchêtes, pressões. 
Cordões de amarrar. 
Estudo de Franiidos. 

Pontos de fantasia Cordon; 
Ponto de luva (utilizado como enFel— 

te ) 

— decorar as luvas, se desejar. 
Aplicação : Execução de saia camponesa ou de avental sem peitllho 
( Franzídos ). 

DAM/MA/et.



Bélgica 

Atividades Manuais 
Programa de 2º grau (39 e 49 ano ) 

Podemos citar a titulo de exemplºs: 
A. Reprodução de elementos observados. 

a) Modelagem: inspirar—se no programa do lºgrau ( lº e 2ª a- 
nos ) e mais: 

- considerar frequentemente a modelagem como um preparo pa 
ra o desenho; 

- cuidar mais pana chegar a uma observação mais perfeita e 

sobretudo a uma reprodução mais Fiel. 
Ver também o programa de desenho do Zºgrau « desenho do na 

tural nº 3 . 

b) Silhuetasz serao cortadas, coloridas e depois coladas. ins 
pirar-se no programa do lº grau e mais: 

- as silhuetas servirão sobretudo à composição de motivos 
decorativos, aos Frisos, a ornamentação de trabalhos escritos , 
aos qUadros murais, a ilustração dos contos, legendas, etc; 

— os assuntos também serão retirados do meio explorado,mas 
serão escolhidos Frequentemente pelo proveito estético qUe se pos 
sa tirar deles . 

c) Dobradura, recorte, encaixe : ( papel, cartolina, papelão, 
plastico ). Escolher temas que sirVam sobretudo A explicação de 
plano de ação 

Exemplos : 

A ponte sobre o rio . A comporta do canal ou parto. Sistº 
ma de trilhos dos bondes. A borboleta da estação de ferro. A ma— 

quina selecionadora da mina de carvão. O guindaste da pedreira . 

Alguns instrumentos: as toqeses do Ferreiro , os esqua- 
dros do marceneiro , a carroça e o arado do lavrador, o niVeldo 
pedreiro, etc . 

Tambem poderão ser reconstitufdas ( trabalho em grupo ) 19 

calidfides con: as quais as crianças estejam Familiarizadas : a eu 

cruzilhada, a praça, a estação, a Fazenda, etc 
d) Trabalhos Variados . 

Por à disposição da turma caixas contendo papelão, regUas , 
pranchetas, Caixas Vazias, bobinas, papel gomado, cola, pregos,cqr 
does, arame. etc. 

Orientar e aconselhar na construção de instrumentos, veicu- 
los, mdveis, aparelhos domésticos, pequenos aparelhos relacionados 
st . A . l “ . ' ' . as Czencxas Naturais e a Fisica divertida: o catavento, a helice, 
o moinho de vento, o pêndulo, a balança, o nivel de bêlha de aneto»



2.
( 

l , 

Bélgiaa — Aflvldades Manuais - Programa de Zºgrau (3ªe4r 
ano ) 

B- Confecção de peºUeno material individual intuitivo. 
Calculo: recorlar Fichas ( de jogo) confeccionar terços com 

100 rodelas, 100 sementes. Recortes, segundo a necessidade do m 
grama de calculo. 

Confeccionar material e quadros murais nue possam servirag 
estudo da numeração, tabuadas, Frações e das qUatro operações etc. 

Comprimento: construir o metro, 0 metro duplo, o dam, o dm 

as Varas de madeira graduada em cm, no Bºano e em mm, no Aº ano . 

SUperFicies : somente no 49 ano recortar o m2, 0 dm2, e di 
vidir o dm2 em cm2 . 

Formas GeometriCasz dobrar, recortar. 
no 3ºano: quadrados, retângulos, triângulos diversos, cir— 

culos ;
. 

no 49 ano: paralelogramos e losangos. 
Modelar cubos, esferas, paralelepipedos retangulares : 

C. Atividades correntes 
a) Necessidades e decoração da classe 

Como no lº grau, acrescentando-se: 
— a "linha do tempo" ( Ver programa de Zºgrau de História); 
- tabelas representatiVas do desenvolvimento de plantas ou 

de pequenos animais; 
- confecçao e decoração de objetos usuais. 

b) Instalação e manutenção do cantinho vivo. 
o) Trabalho na caixa de areia 
d) Elaboração de plantas e mapas 

e) Organização de coleções 
F) Jornal escolar — Composição e impressão. Decoração princi 

palmente por meio de línotipos simples. 
g) Jardinagem. 

DAM/MA/et. _



BÉLGICA -~ 
Programa de Atividades Manuais' 

Primeiro grau (lº e 2º anos) 

1 - Na escola primária, as atividades manuais não se li 
mitam aos exercícios de dobraduras, recortes, colagem, modelagem; 
aos trabalhos em papel, cartolina ou madeira, reproduzindo super— 
fícies e volumes geométricos ou mesmo pequenos objetos usuais. 
Abrangem, também, numerosas atividades decorrentes, tais como: 

. pequenos trabalhos de conservação e'de decoração da 
sala; 

. instalação e manutenção de "cantinho vivo"; 

. trabalhos no tabuleiro de areia; 

. execução rápida (depois de observação) de modelos re- 
duzidos e simplificados: uma fruta, um legume a casa, a fazen— 
da, a estação.».; 

. confecção de mapas em relêvo, planificações, cartas, 
diagramas em quadros murais; 

. organização de coleções; 

. realização de experiências simples, com o preparo do 
material e a confecção dos pequenos aparelhos para isso necessa—- 
rios; 

. etc. 

Nas escolas melhor aparelhadas, as atividades manuais' 
compreendem tambem: 

. a preparação e a expedição do jornal escolar e da cor 
respondência intereseolar; 

. a conservação dos livros da biblioteca e a organiza-— 
ção dessa biblioteca (catalogos, fichas etc.); 

. o enriquecimento da documentação comum: revistas, ca— 

talogos, artigos, gravuras... (classificar, colar etc.); 
. o preparo material das festas escolares: confecção de 

material para cenario; vestimentas; programas etc., para teatro e 

para teatrinho de bonecos; 
. atividades diversas que concorrem para a cooperativa 

escolar: pequenas criações, culturas, colheitas etc.; 
. trabalhos de jardinagem e de embelezamento dos grama— 

dos etc.; 
. etc.



2. 
BÉLGICA — Programa de Atividades Manuais — Primeiro grau(lºe29ars) 

a - Essa enumeração faz compreender: 

a) que, antes de tudo, trata—se de introduzir, na vida 
" . o . * . escolar, os princípios de açao indispensáveis a profunda neceSSi— 

dade de agir, de construir, de organizar, de produzir etc.; 
' o o n b) que as multiplas at1v1dades que, portanto devem ser 

executadas, introduzem na escola o trabalho coletivo, a coopera—- 
” . , . . . . çao, a aguda mutua, soc1allzando aSSim a Vida escolar; 

e) que essas atividades obrigam a criança a penSar, re 
fletir, a compreender, a inventar, a res aliza r etc., e favorecem o 

desenvolvimento do espirito e da personalidade; 
d) que elas motivªm bem os conhecimentos e as têcnicaa 

dando—lhes uma finalidade perceptível & criança ou uma utilidade 
imediata; , 

e) que elas conferem ao ensino uma forma prática e con 
creta, a única acessível à inteligência de um grande numero de 

crianças.
' 

3 — Não podemos subestimar outras vantagens, frequente 
mente reconhecidas, que as atividades manuais apresentam. ElaS' 
exercitam os músculos, os olhos, as mãos, desenvolvem a habilida— 
de, o espirito metodico, a inicia.tiva, o gôsto pelo trabalho bem 

feito, o senso estetico. Levam a uma disciplina consciente, ati— 

va, e ensinam a usar a liberdade dentro de uma certa ordem. Pro- 
porcionam & criança apreciáveis conhecimentos sobre os materiais 
empregados, além de uma certa destreza, de tanta utilidade para 
a vida pratica. Frequentemente constituem uma forma de expressão, 
que tem valor em si mesma. 

u ' . . . 
a — Nao ha ne0e551dade de material eSpec1a 1, mas a es- 

cola deve estar provida de m.a.terias primas indiSpensaveis e de um 

minimo de instrumental. 

lº e Zº anos 

' . ' 
Frequentemente, o professor se inSpirara no que se faz 

. . . A . . ! . . no Jardim de infanCia. Na medida do pOSSivel, apllcaré os seguin- 
tes principios: 

- lº — uma ocupação manual não deve ter fim em si mesma. 
Cada uma deve integrar—se ao plano geral do trabalho funcional; 

Bº — "na escola maternal, a atividade da criança se as— 

semelha, o mais possível, a que ela teria em casa, sob a direção 
de uma mãe inteligente e esclarecida".l Isso é, as ocupações (e os 

jogos) devem aproximar—se das atividades naturais: jardinagem, cg 
zinha, cuidado da casa etc.



BÉLGICA — Programa de Atividades Manuais — Primeiro grau (lº e aº anos) 

A título de exemplo, podemos citar: 

A. Reprodução de motivos observados 

a) Modelagem: legumes da horta; frutas do pomar, ani- 
mais do charco; personagens etc.; 

b) Silhuetas: para recortar, de preferência em papel 
forte, e depois colorir: legumes, frutas, folhas, animais, figu_ 
ras, utensílios, carros, locomotivas, rebocadores etc.; 

e) Dobradura, recorte, colagem: cadeiras, bancos, me— 

sas, escadas, fachadas com portas e janelas etc.; 

Aª — O mais possivel, planejar trabalhos que, reunidos 
em um tabuleiro de areia ou em outro lugar qual— 

quer, reconstituam um ambiente familiar, obra co— 

letiva da classe. 

Exemplos: 

.: A A 
Jean colhe maças. Sobre uma folha grande de papel,co- 

. n , lar as Silhuetas recortadas e coloridas de al umas arvores ma— 7 , 7 

çãs, escadas, cestos, gento trabalhando, crianças. 

A fazenda. DiSpor, no tabuleiro de areia, a fachada, 
com portas e janelas, o banco perto da porta, a-fazendeira senta— 
da em um banco, o galo e as galinhas no quintal, a carroça sob o 
telheiro, os patos perto do lago, o gado no pasto, o trator na eg 
trada, o fazendeiro e os trabalhadores no campo. 

E. Confecção de material intuitivo, para uso individual. 
Calculo — modelar bolinhas, pequenos cubos, recortar 

"jetons" confecóionar rosarios de lO "jetons", 
de 10 castanhas etc. 

Medidas — com um cordão, fita ou ripas de madeira, pre 
parar inicialmente a unidade de comprimento 
adotada pela classe, depois o metro, 0 deci— 
metro, 0 centímetro.

! 
Formas geometricas — dobrar e recortar:

A no lº ano — retangulos e quadrados. 
.A ! no aº ano — triangulos e circulos.



/ u_ 
BÉLGICA — Programa de Atividades Manuais — Irimeiro grau (lº e aº anos) 

C. Atividades decorrentes 

a) Conservação e decoração da sala. 
Cuidar das plantas ornamentais. Expor, com gôsto,em 

pequenos frisos os melhores desenhos das crianças, as melhores 
obras em massa plástica, em papel, em cartolina, isoladas ou gru— 

lpadas; expor ainda bonitas gravuras, o "calendário" escolar etc.; 
b) Instalação e manutenção de "cantinho vivo" (ver prº 

grama da Ciências Naturais); 

e) Trabalhos no tabuleiro de areia (V. principalmente 
o programa de Geografia);

. 

.. , , A 
d) Coleçocs. Class1f1car & apresentar, com gosto, amos 

tras, gravuras, desenhos etc.; 
e) Jornal escolar. Compor, com caracteres grandes.11ug 

trar lançando mão dos recursos mais simples: recortes etc. 

f) Jardinagem. 

DAM/ML/j s



Bélgica 

Atividades Lanuais 

Programa de "9 rau ( Sº e éº ano ). o g . 

No Bº grau as aH vidades manuais ficarao estreitmnente asso 
ciadas a vida da classe, o que nao exclui a possibilidade de conser — 

var as vezes uma certa gra daC o de dificultades. 
Mais que nos dois primeiros graus, essas atividades d91r§o 

ao aluno adestramento e certo habi.tos de esp1 írito uteis n9 praticade 
todos os oficios: ordem e metodo, rapidez. e Segu_ran de execuçao, 
bom gosto, ec nomia de esforço e de mºte ia prima, escolha de materi- 
al e do instrumento apropriados, manejo racional do instrumento, pru— 
dência etc. 

As materias do programa estão, neste grau, apresentadas 
por ramos, e pode ser util grupar os e) :emplos de ativid: des manuais 
de acôrdo com os ramos a que elas podem se associar. Ésses exemplos 
sa' 0 b9 astante numerosos e os professôres devem saber escolher. ºÉ até 
mesmo conveniente que eles se inspiram nas lisH -.s 9b9 ixo p9 ra achar 
por si próprios as atividades melhor adaptadas ao meio e ao ensino. 

1 — Apresentar convenientemente a d- O E Bb t+ 07 
no 

(') (D B hs (“ H u O a ') OE 
. N 

. ' . € . — Discussao, comentario, critica ( prog 
— Palestra das crianças ( prog. Elccuçãc ) 

2 — Enriqªezec cer, manter, administrar a biblioteca escolar (prog. 
Leitura) 

Os alunos poderão ser iniCiados em encadernação. 

3 — Confoccionar quadros murais ( leitura elementar, ortogra- l ' . fia, gramatica ) para uso de um ou de outro grau. 

A - Confeccionar os aCFSS“riOS para o tea tro ini il ( pro — , . gramas, vestuario, c 

U7 - Compor, ilustra ar ( especie LTente em gravura sôªre linoti— 
po ) imprimir, expedir, administrar o jcrnal da escola.
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II — AtiviIidcs I-Ianup wi e o Cálculo 

l — Frações. 
Recortar, dobrar, colar para concretizar: 

— cortas noçõos: numcrador,o Ençminador, romero fraci mario, 
expressão fracicnâria etc. 

- as tr ersítrmoçtcs. sjnmpl fic .a ção, redução, transformação 
do frações ordinarias em fragEcs dccimais. 

- as operações 

. I 
2 - Sistema motrico 

. . . f . Coniccc1 rar medidas metricas como: 
- dan» 1:, dm 

& 
' 

,, _ # dmg, _“ do c L ( papel ) 

2 .“ «. 
— dm), ]. o l do (inª; cn ( cartao ou modelagem) 

16 100 

bl x 

- pâso do 205, 10g, Sb, Zg, g ( arame do forro ) 
Efetuar n“ucrosas nonsuraçoos & pesagons. 
Estabelecer “Xportlualmcnte a role -Q5 0 entre as unidades 

de capacidade, do volume e do peso, a relação antro pêso e volume 
( pªso específico ) etc 

__1 3 — Tempo, temperatura. kcdides c <: *"3! i o sas . 

Estabclecor calcudqrixo, ciagra,rs curvas simples, uti— 
lizando os dados fornccidos oela iwb ervação o pela documentação: 
comprimentos comparados de dias o noitos, médias de temperatura,de 
precipitação etc. 

' . 
A — Formas gcomotrlcas 

, ... «.! . ' — Realizar em cartolina ou modelar as supcrliCios e os so— 

lidos enumerados. Destacar os elementos ( medianas, diagolkis,base 
altura, raio ) as propriedades p: r dc bradura, recorte, superposi— 
ção etc. 

Estabeloccr expcrim61t -l:cntc as rrrn1ªºs que exprimem asI 
areas e os volumes.
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coletivamente alguns quatros murais ou outro peª 
, .1". 

_ _ . 
u 

.
" qucno materia didatico para o estudo da numeraçao, das fraçocs,do 

. ' . - ' . . . . Sistema metrico, das formas geometricas. Assuntos constantes princi 
palrente nos itens 1, Z e u citados acima. 

..._ , . -.l. III — As AtiVioaoos Manuais e a Historia 

1 - Reunir, classificar e apresentar gravuras, desenhos, tex— 
tos e outros documentos relativos à história local, regional e na — 

cicnal. Organizar quadros, albuns, cadernos para uso de tôda & 

classe ou para trcca com outras escolas. 

2 - Construir e aumentar progressivamente a “Linha do ler ipo" 

3 - Confeccionar, em modelos reduzidos, um carro romano, uma 
cidadela, um barco % Vela etc. RealiZar, coletivamente, no tabulei— 
ro de areia alguns ambientes historicos: cidade dos belgas antigos, 
cidadelas e circunvizinhanças, mosteiro e arredores. 

.. .*. 
& — Representara algu n: s cenas historicos; prepcrar o teatro '. 

e os acessorios. 

IV — As Atividadcs Manuais e a Geografia. 

1 — Reu ir, classifi.cºr e aprcs<ntar gravuras, desenhos, tex— 
tos e outros ocm wLent: s r; .lativos a Goc3r afia. Organizar quadros , 
albuns, cader os e tambem colecoes para uso de toda a classe ou pa— 

ra trocar com outras esco-as. 

e areia e realizar 
situar nc sses relevos acidentes geº 

GJ & — Representar os rclc.vos no tabuleiro 
alguns rºpa: simples er relov C.) 

graficos em maior numero po ss11x- ol: fronteiras naturais, hidrografia, 
comunicações, produçoes, cidades e agrupamentos humanos etc. No ta- 
buleiro de areia, realizar coletivamente algunas paisagens geogra — 

ficas. 

. . . . A 3 u Construir alguns aparelhos Simples: cataVento, pluViomc - 
. n . A ' . tro, abrigo para o termometro, higromctro de cabelo, bussola rudi — 

mentar, relogio de sol escolar etc.
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4 — Estabelecer n serosos diagramas utilizando os dados for— 
necidos pela ob servaçºo, pela documentação e pelo ensino: importân 
cia comparada das extensões dos rios, dos portos, das altitudes , 
das produções essencia is ou caraq cterastico s, & 9s populações etc.

a 
.. -,- . .ª . v — As Atividades manuais e as Cienc1as Naturals

P A —As lantas e os animais. 

;_1 I Jardinagem 

2 — Cuidar das plantas ornamentais, as plantas e os animais 
do " cantinho Vivo ". 

. A . , , 1 3 - Rea 1129 -r algunas expo oriencias destinadas a provar as 
necessidades das plantas e dos ar mais. 

à — Confoccionar fichas classificando plantas (ver pr ogr — 

. A . . N .. na de Ciencias, item 2 e 5 da questao) "Como entender o studo de 
uma plantar" 

5 - Reunir, classificar, apresentar gravuras, desenhos, to; 
tos e outros documentos relativos ao proºrªn de ciências naturais. 
Construir quadros, albuns, cadernos e tambem coleções para uso de 
toda a classe ou para trocar com outras escolas 

! . B - F131ca 

. . . . . ' l — Realizar alguns aparelhos Simples cugo iunclonamento ta 
foi observado no meio: alavancas, balança, nellnett, roldana, jato ' A . dagua, represa, bomba aspirante etc. 

2 — Realiza alguns aparelhos simples e fazer algumas expe— 
riôncias pr€prias para destacar as noçoes dadas ( Ver programa )ou 
em relaçao com as visitas recomc ndadas 

3 — Efetuar alguns pequenos trª Ubalhcs práticos: desmontarlmª 
piLia de laxnpa.da eletrica, colocar Ufi interruptor, desmontar ' uma 
campainha etc.
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C ª O corpo humano e a nig.cne 

l — Organizar o sis tema de encargos: limpeza do local, aera 
ção, tomperatura,exerc1cio c e ouso etc. 

2 — Realizar algumas experiências simples,.a fim de justifi— 
car as grandes regras de higiene: medir a capacidade toraxica, acui— 
dade visual, tomar a temperatura, desce brír o anidrido carbonico , 
medir a densidade do leite, fabricar manteiga, examinar os ovos etc. 

VI - As Atividades Manuais e 0 Desenho. 

' . l — DesenLc geometrico 

Z — Desenho do natural 
A modelagem preparara frequentemente para o desenho do 

natural. Modelar alguns objetoss suge mr dos no prourar“ de desenho . 

3 — Doscnno decorativo 
, . e , Construir alguns obj etc para decorar, lnClUlGOS como 

sugestão no programa de desenho. 

A . a — Para decorar alguns desses obgeto s, as paredes da classa 
os quadros murais e par ra ilustrar o jornal escolar, realizar "matri— 
zes", metais vazados, friso obtidos por recorte, colagem, etc. 

DAlt/MA/ et .
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EDUCZÇaO MORAL 

l)» wndo a criançca ingressa na escola priw1 ria., sua con 
duta e mi f ort°;m11ae infl_uenciada por instintos e inclinações , 
que podem ser bons ou na us. Essa distinção, no entanto, é feita pg 
10 adulto, pois a criança de seis anos não distingue o bem do mal. 
A distinção só será feita pela criança após multiplas experiências, 
realizadas no contato com a pr 01r1 'a vida e graças tanbem ao 11x1- 
lio de pais e professores. Uns e outros deverao ajudá—la para que 
sejam atingidas a maturação dos bons instintos e das tendências pg 
sitivas e a sublimação das mês, a fim de coloca—las a serviço de.um 
comportamento equilibrado e de acordo com os principios da moral. 

no 
A educaçao moral visa a tornar a crian

â taula, progressiVezente, a vida social. 31a te er 
ça melhor e a adap— 

êy cito se deSpertar 
na criança a Vontade de conformar—se com os L lperativo os da moral in 
dividual e social e se essa Vontade se traduzir e:1 atos morais. 

Esse objetivo ultrapassa, em inportâneia, os fins visados 
pela educacão fisica e pela eô.uca ção intelectual: aptidões e conhe— 
cimentos de nada valem para o inc div idLJo e para a sociedade, se fo- 
rem postos a serviço de um compor mt i mnto que prejudique os legíti — 

nos interesses de quem quer cre ja. (’2 (D 

. . & ,. De todas as tarefas confiadas a escola prinaria, a educa- 
... . "o _ o ”I“ o . çã o moral da n001oe de consti“ui a nissão primordial. w a mais dlfí“ 

cil, a mais delicada e a mais apai: tenants 
:- A I l 

_ A formaçao da conscienCia moral caminha paralelamente com - ' . A . . . a formaçao do carater. A pratica livremente aceita das condutas lis ( ,. .. gadas as noçoes de bem de dOVer supoe un ato de vontade, pelo qnde 
. ! '- . , o ind1v1duo se.submete a lei moral e deliberadamente busca o bem pg , I

v lo proprio bem. Em verdade, a educaçao nor al visa assim a modelar oI carater e a fortalecer a vontade da criança. 

Inculca—lhe um ideal que ele devora aceitar e esforçar-se 
para realizar senpre. 

. “. l . . 2) — Esse objetivo nao podera ser atingido se nao se apokr 
na psicologia infantil. 

! ' > , . ª A) - até 7» 8.anos o ben e, para a criança, o que lhe c' ) P J' . vem,o que lhe da prazer. Por outro lado, o dever e o que lhe e in—
A 

posto o une a o rine. , .l- 

Nessa idade, o educador não pode contar senão com a imita 
çao para despertar os bons sen tinentos e os bons habitos nora is.Es-
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sa imita ção se baseara na observação dos exemplos dados_pelos pais,
I pelo professor e por outras pessoas que a criança conheça ben.Alem 

. . ' . . disso, a criança se inspirarã tanbem no desego de igualar—se aos ' . ' 

. y , . . .: personagens simpaticos evocados nas historlas, nas liçoes de leitº 
'— . . 1 . A ' 

ra etc. Ela nao suspeita ainda da ex1stencia de uma lei moral e, 
aliás, no: a compreenderia. No entanto, mesmo a ignorando, habitua— 
se a observe' —la, suoneter—se a ela, levada pelo exe11plo de certos 
adultos que estima e admira. 

B) — Entre 7—8 o lO—ll anos, a tendência & subnissão.di- 
minui om favor da necessidade de igualdade e do respeito mútuo. O 

pensaíiento torna—se mais objetivo e a criança mnifesta um interâs 
se crescente pelos pontos de ViSta alheios. 

Nesse mone nto, & educação, no 3:1"ido social, 
cilitar a passagem la submissão & coo9o"zo50. Pare ftvor3e3r essa 
mudança o professor proporcionará E.cricgªc ur aHbiented do bondade 
o do ajula autua, fazealo Une ctxoszªrc cue forne0015 *últiplas o— 

casiões para cue ele pensa e aªa norelrewce. 

preender as razões superiores que jusªifican o bem e condenam o 
.— . A a ’1' . nal. A parsir dosms 31o313nto, o pro 013 ssor podera deternse num enSi« 

namento moral simples o concreto. 

, I . ., . . . ral. A tur :1 s arc orgo1lza13 oo1o pequena coletiVidaie de criancas 
«v ' v. eu -1- 1 A ' . na qual surgiir&o multiplas ocaSioes LG ressaltar e re por em prata 

ca as negõe 5 do bog e de devei, as regrªs le eda ít e de co — 

operação, as leis ia Vil: profissional e social. 

A moral dove ser nai 1. “ 13 enSinala. Tn sua olam5 

se, onde cada criança assume res 
outras, ela partiCipa ativamente la exispf 

. ' ». . ende a vantagem que adVira de ana &desao ais 
, J. . ' , ,l_ -1 _‘ I .1 ende, banbem, uOQO o oenez1cio eue poes ra desfrutar

) . ;ssin, pouco a pouco implanta—se o habi— 
.O

s 

-.cica refletila e por lin a compreensão das nocões 

1‘ p » o ., tanben pela praticª d funçoes ene "apresentem autori— 
dane entre osigueis que osftªv"os cidadões se exercitarãe antecipa 
damente nas fv_:o o.3s que lhes serão dadas mais tarde, na sociedade. 

Em tal Tranização escolar, a rsonalida Mlo do cada iLdi 
(., I . v11uo podera desenvolveruse ao máx1no, ao mesmo tenpo que saberá
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peruse a serviço da colet iviLado, para be: de todos e de cada um. 

:) - A educacão moral assi: compre eLc lida supõe u:a oiseipli
o na livremente conLLnL1c., . s ada na confiaica e na cooperacã . 

. '. tº De ntro de ssa orde:rn de ideias a cooperativa escolar desde que stag 
da a uma verdadeira necessidade de vida coletiva da classe é uma 

iniciativa alta mate recomendavel. 

O tra.balho e: r une as tarefas individLais e coletivas efe o .L 7 

rece: ao aluno múlt ipla s pessibilidales lara viver ativamente & 
A I . -, '. lei :eral,_para compreendcula e aceitamla voluntariamente.

A 
v . Todas as ocasiões cue se apre sen“e: nara formar a conselen» 

e atos da Ml sse e da 

MSC Ml , do meio local, da atualidade nacieLal e mundial; aniversá 
fessor alertado nã .o 

., e: e com que os alu — 
,L 

.. . A . . "' 'as Sx, c.. vCL'L. L,.Cc. .1 “L.,. vª ...;/CA. LL‘. L”. of c. l l a. o ) M , 
" ª e e cºJºo foral ” lªgq " ª toda at v d d0 

escolar e se ela não constitui um ra:o espe o, sso 
não signiM1 a que a "lição" de moral deva ser prescrita. " (Plano de 
,. »,“ I . Estudos de 1936). :e: ao contrario. Uria vez por & emana, por e: ae:» 

plo, o professor podera aoordar :: assunto de orden moral. Para is 
, , __ 

' 
_ _ . , ,. 1 .. .Lº . 1 . so, escolaera :: Que esteja entrosado com as ablVldaLOS dos dias' anteriores, o Ive lhe per:itirá fazer ur] enfoque ou u:a síntese 

J. de assuntos Que tel-ha: side ant LIjoLILqLe con10ntados. 

Hos dois primeiros graus, não podendo a educação moral se p_a 

rar as conclusões dos faª.s que os pIovoa, os exemplos serão tº 
1 _. 1 J. 

. I 'No grau superior, e OLSI "no more} to-nawse p0831vel, e mesnle 

ze : necessario, para fa “ easional, para pre en- 
cher lacunaSVe para levar a criaLga a In esfõrçe Molinte _rio. Essa 

ensino visa entã a pôr ordem na :alcipli ciaale de fatos e a esbg 

carr v.:a clas iI "iea ç5o de leveres. Proveearf emoção, reflexao e,se 
110 se ala ptara & :: ideal :era 1. $_'.' n: H o In]. E')” : <: H- 

,o,

s 

breturo, açao pela
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Programa de Canto 

l. A criança é sensiVel h música. Ela canta naturalmente , 
Seja improvisando a melodia, seje repetindo canções conhecidas. 

O canto tem um valor educativo de primeira ordem: educa o 

ouvido e a voz, desenvolve o senso musical, eleva o eSpirito, des- 
perta alegria e entusiasmo: E, por outro lado, um fator de ordem e 

de disciplina que não pode ser desprezado. As canções populares 
reanimam as energias; as cantos escolares têm as mesmas virtudes. 

Em seu programa, a escola primária deve reservar ao canto o 

lugar que lhe cabe. Ao sair do 69 ano, 63 alunos deverão possuir 
um repertório suficientemente extenso de melodias que dê prazer 
cantar. Sera desejável que uma parte dêsse repertório seja comum a 

tôdas as escolas. Assim possuiremos muito rapidamente um fundo na- 
cional de canções que poderemos cantar juntos sempre que uma opor— 

tunidade se apresenta. 

2. O canto pode integrar—se naturalmente num centro de in - 
terêSSe e servir assim de ilustração e de complemento efetivo de 

uma lição. Alguns exemplos assinalarão melhor essa contribuição à 

educação e ao ensino: 

a) Nas classes dos pequeninos, a vida afetiva impregna tô- 
das as atividades. O professor então tirará vantagem das canções 
infantis tais como:canções de ninar, cantigas para dançar, canti— 
gas de roda etc. 

b) Frequentemente, a base das atividades escolares se acha 
na observação dos fenômenos naturais. Em certas circunstâncias , 
estes impressionam muito as crianças (a chegada da primavera, o 

calor do verão, as trovoadas violentas, as tempestades etc). A sg 
rio de observações pode bem ser completada por um canto adequado, 
que exprima, na linguagem.de artista, o que a criança está viven- 
do. Assim, os alunos serão iniciados de maneira prática nas bele—

/ zas da pºesia e da música. 

c) O meio em que as crianças vivem constitui.por si mesmo, 

uma fonte inesgotável de emoções. Os exercícios de observação dão 

h criança o conhecimento dos seres, das coisas e dos fatos.
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Mas educação não é apenas isto. O enriquecimento intelectu— 
al a a iniciação artistica dovcm caminhar paralelamcntc.05 cantos, 
como o desenho o a poesia, farão ( criança scntir como uma percep— 
ção pode transformar—sc cm oxprossão estética original. 

Ensinamos, então, as crianças os cantos que evoquem a bola— 
za rústica da casa patorna, do rio, da povoação, além daquelas que 
descrevem a agitação do pôrto, a nobreza do trabalho ou a glória 
das nossas velhas cidadGS. 

Sc fôr criado o clima propício, cxprimamos em uma linguagem 
musical emocionante tôdas as particularidades da “poqucna pátria”, 
onde o aluno pods vivcr suas primeiras emoções estéticas. 

d) A criança se interessa polos oficios o polos cânticos 
. A - - 

. r‘ A! Que muitas vasos acompanham curtos trabalhos. Ainda ai a formaçao 
musical gone reunir a obScrvação c o cstudo, reforçando Sous ofci- 
tos pela utilização do um ciumento artistico . 

e) A escola dcvc fazor as crianças viveram om uma atmosfera 
de civismo e de patriotismo. Há muitas músicas quo podorão contri— 
bui muito para isso. 

f) O canto, para Sur ensinado, devo tur um valor artístico 
indiscutivel : sar aprçsantado cm ambiente favorávcl, r sultantc 
dc fortos impressões causadas pola observação. E um ôrro fazê-lo 
dosçmncnhar um papel subaltcrmo do aux11iar dc outras atividadas 
dc classc o áucrcr introduzi-lo sistematicamente, no dcscnvolvimcº 
to do todos os centros do intcrâssc. 

5. A criança é s nsivcl a c rtas qualidados intrinsçcas das 
músicas que têm um real valor artístico. 

Devido ao ritmo, a música atenda & ncccssidadc do movimento 
que a criança tom 6 por isso cxsrcc sôbre cla um forte atrativo. 
Pensamos sbmcntc nasrcaçõcs provocadas polos marchas vibrantes , 
por uma canção do ninar, uma ronda, uma barcarola... 

Além disso, a mclodia c o vçrso, traduzindo, cm linguagcm 
adcquada, sentimentos qua a criaça pôde ecrimcntar, podom cati— 
vó—la c fazê-la scntir & verdadeira cmoção GStÓtO.
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Ritmo, sons e palavras se associam quando, eSpontâneamente, 
o canto se associa aos jogos infantis. Sob êsse aspecto, o reporto 
rio folclórico, tão vivo, constitui uma fonte inesgotável, tanto 
para as classes masculinas quanto para as femininos. 

h. Não basta que o canto seja belo. E preciso também que êle 
seja adaptado a idade e aos interesses dos alunos. 

Pesquisas destinadas a medir a estensão das vozes infantis, 
nas diferentes idades, levaram a duas conclusões essenciais: 

a) A voz ganha extensão com a idade. 

b) A prática do canto desenvolve as vozes rudimentares. 

Tanto é perigoso faZer as crianças cantarem num tom muito 
agudo como muito grave.,A tessitura das melodias não poderá ir 
além das possibilidades das VOZGS. 

Os alunos dos três primeiros anos da escola primária não pº 
dem sustentar o som, durante muito tempo. Eles entrecortam o canto 
e respiram mal; a pontuação não é respeitada. Para evitar êsses 
inconvenientes, o professor escolhera cantos com rrases curtas e 

rápidas. 

Certas canções enumerativas ou recapitulativas são muito 
longas ( Ex: "Biduette", ”Alouettc”). No entanto, elas constituem 
um deleite'para o espírito e podem por isso malgrado a extensão , 
ser executadas srm cortes. No caso das rondas, elas poderão ser 
cantadas pois o atrativo da dança mantêm o interôsse. 

A simplicidade deve ser a qualidade principal dos cantos pg 
ra as crianças. Sob êsse aSpecto, os cantos folclóricos constitu - 
em modelos incontestáveis. O professor deverá reserva—lhes um lu - 
gar de destQQue em seu repertório. 

5. No grau superior, poderão Ser ensindas alguns cantos siª 
les a duas vozes. , x 

6. E evidente que o ensino deve reservar uma parte importag 
te ao estudo dos cânticos patrióticos. Nosso hino nacional deve 
ser perfeitamente conhecido. Ele figurará nos programas de tõdas 
as festas escolares.
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Não esqueçamos, além disso, os cânticos regionais, que cole 

bram o amor ao lugar onde nascemos. 

Convém também ensinar um ou dois cânticos que exaltam o en— 

tendimento entre os homens, qualquer que Seja a nação a que êles 
pertençam (Ex: o coral da amizade). 

Evitemos, por outro lado, executar obras que avivem os sen— 

timentos jacobinistas e belicosas. 

No 1% grau, deve-se começar por cânticos que não ultrapas - 
. I ht . v sem uma ºitava. Segue—se uma lista de sugestoes de muSicas para 

as várias séries escolares (20 para o lº e 29 anos). J——»w 

Obserzggão: A lista que se Segue não é, de forma alguma, ll~ 
mitativa. Ela oferece apenas oportunidade para escolha de cânticos 
adequados a cada um dos três graus. 

Estudos do solfejo e da teoria musical 

Na escola primária a cultura musical deve fazer—se essen — 

cialmente pelo canto.

Q 

0 professor não deve, entao, reservar obrigatoriamente um 

lugar para o estudo do solfejo e da teoria, o que exige um minimo 
de aptidão pessoal e de especialização que nem todos possuem. 

O professor julgará se é oportuno ou não estudar com seus 
alunos solfejo e teoria musical.Em caso afirmativo, êle mesmo tra- 
çarú o programa do curso. 

Essa liberdade é, no entanto, subordinada a condição expreâ 
sa de que o ensino repouso em bases funcionais. 

Diversos métodos são preconizados para êsse fim. Caberá ao 
fessor escolher aquôle Que seja o mais adequado, tendo em vista as 
condições locais.

"


