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o PROFESSOR NO OLHAR DE ADOLPHE FERRIERE 
- UMA LElTURA CONTEMPORA.NEA 

lNI'RODUI;:AO 

Evangelina Bonifacio 
evangelina@ipb.pt 

Escola Superior de Educaryao de Bragan'Ta 

A escolba do livro <<A Escola por Medida pelo Molde do ProfessoD> relaciona-se 
com 0 impacto e curiosidade que 0 nome da obra suscitou considerando a minha op~ao 
por uma linha de investiga~ao em torno da temitica professores e escolas. Desde logo 0 

ritulo parecia situar-se e simetizar essa rnattiz investigativa. Nesse sentido, procurei fazer 
urna leitura global do livro centrando-me na relevancia que Adolphe Ferriere attibuia 
ao professor. Advogava que "dominada a educa~ao dos futuros educadores, tera de ser 
colocada a cultura da sua personalidade, porque, mais do que nunca, - e bern mais, com 
os metodos charnados novos - qual mestre, tal escola" (Ferriere, 1934, p. 37). 

BREVES NOTAS SOBRE 0 AUTOR 

Adolphe Ferriere foi urn destacado pedagogo sui~o e urn dos nomes eloquentes do 
:\iovimento da Educa~ Nova (30 de Agosto de 1879 - 16 de Junho de 1960 - Genebm). 
Do muito que ':averia para salientar, recorda-se que foi membro fundador do Bureau 
International d 'Education Nouvelle (1899), urn dos fundadores, do Instituto Jean-Jacques 
Rousseau (1,912), em Gent've e, alt'm do mais, colaborou na ~o da <<Ligue Internacio
nal pour ['Education Nouvelle» quando, em 1921, se encontrava em Calais-Fran~ no 
decurso do I Congresso !nternacional da Educa~ii.o Nova. Da sua obm destasam-se livros 
como: T"'OlSformons rEcole. Appel aux parents et aux autorites (1920), L'Ecole Active 
1927), L'Ecole Sur Mesure it la Mesure du Maitre (1931), entre outrOs. 

A OBRA EM (RE)LEITURA 

Trata-se de urn livro editado em Portugal em 19341 e encontra-se dividido em 
duas partes. A I parte, 0 autor, chamou-lhe <'Parle critica - exposiriio dommentada» e trata 
=s como: a escola por medida, 0 molde do professor, 0 sistema de programas 

l ' Traduyao de Vito[ Hugo Antunes, do original L'Ecole Sur Mesure a la Mesute du MattIe (1931). 

Dc refem que as citat;oes enconcradas, ao longo deste texto, respeitam a ortografia usada na epoca. 
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mUltiplos, a nova crians:a, a escola serena, 0 professor da escola nova e a personalida
de do professor. 

Relativamente ao ponto I (escola por medida) inicia com a ideia de que este titulo 
para a escola e justo porquanto sendo cada crian~a diferente da outra a escola lirnita
se, quase so, ao ensino coletivo. Porem, sublinha que quando os professores ouviam 
esta expressao era legitimo que questionassem: "Serao precisos, enta~, tantos pro
fessores quantos os alWlOS?" (Ferriere, 1934, p. 6). Ironiza dizendo que nao! Adianta 
que talvez sejam necessarios tantos metodos quantos os alWlOS, porque a cada tipo 
de crianc;a convern urn determinado metodo e todos eles sao aspetos parciais da es
cola ariva. Escreveu que "sobretudo, cada urn, e a que melhar convern ... a quem 0 

criou!" (Ferriere, 1934, p. 7). 
No ponto II (0 molde do professor) admite que esta expressao provocava urn 

sarriso de inteligencia no rosto dos seus interlocutores, emergindo a alegaC;ao "escol
herei enta~ 0 que mais me convierl Que responder-lhes? Tinham razia, inteira razao! 
Cada urn de nos, adultos, s6 da 0 maximo de que e capaz - em qualquer profissao 
- quando ela corresponde as suas aptidaes" (Ferriere, 1934, p. 8). Nesta linha de pen
samento, defende a necessidade de formac;ao de professores, sustentando que ensi
namos como nos ensinaram e, par isso, seria necessaria passar de urn saber-erudic;ao 
para urn saber-aptidao, dando ao professor a possibilidade de trabalhar as suas ideias. 

No ponto III (0 sistema dos programas mUltiplos) refere varias experiencias 
de outros paises em que se utilizavam as metodos modernos. Todavia reconheee 
a falta de latitude na sua aplica~iio, bern como a escassa maleabilidade de alguns 
docentes para se adaptarem sublinhando que "0 professor nao e "moderno" s6 
porque leu - e, talvez, mal compreendeu - dois ou w~s livros" sobre a escola ativa, 
referindo que da teoria a pr:itica, tal como da compreensao a ac;ao vai uma enorme 
distiincia (Ferriere, 1934, p. 14). 

No ponto IV (a nova crian~a) evidencia que antes de estudar a a~ao do professor e 
necessaria atender ao desenvolvimento e conttibutos das ciencias como a psicologia, a 
fisiologia e a medicina, visando 0 interesse da crian<;a- Recordando uma palestra de Nla
ria Montessori, em Paris, ern 02 de abril de 1931, corrobora as suas palavras e concorda 
que os problemas da educa~iio decorrem da ideia de que 0 adulto e 0 todo-poderoso, 
que domina a crian~a e a impede de se desenvolver, pretendendo dirigi-la de acordo 
com as suas convicc;oes e ideias pn!-concebidas. Salienta que 0 professor deve pre
parar it crian~ "urna ambiencia desernbara~da de obsciculos ( ... ) determinada pelas 
necessidades naturais e legitimas exigencias duma Unica pessoa - a crian~a - que sem 
necessiclade de lutar contra obsciculos, comec;ara, pouco a poueo, a manifestar as suas 
faculdades superiores ( ... ) criadoras duma personalidade nova" (Ferriere, 1934, p. 19). 

No ponto V (a escola serena) refere que esta e urna tentativa de escola nova, 
baseada no valor da sugesrao lenta da escola, em liberdade, autoeduca~ao e respeito 
peJo valor da individualidade. Acrescenta que atraves dos castigos, da imposi~ao, do 
autoritarismo se pode obter ordem mas nao a clisciplina interior. No seu entender, 
este clima escolar e impossive! nas escolas em que 0 professor for 0 depositirio da 
ciencia e a "disttibuir, em porc;oes mioimas, previamenre pesadas e cuidadosamente 
calculadas, fazendo-as acompanbar ainda de longos discursos" (Ferriere, 1934, p. 24). 

No ponto VI (0 professor da escola nova) defende que ser educador-professor 
e e.xereer uma das mais tentadoras, venturosas e agradaveis profissoes, conttibuindo 
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para isso OS metodos novos que procuram 0 interesse e a colabora~ao cia crian~a, na 
a<;ito educadora do docente. Explicita, a partir do testemunho de pedagogos e inves
rigadores, que devem ser substituidos os professores que ensinam pelos que "ajudam 
• estudar, os que imp6em pelos que dao 0 exemplo e ajudam a realizar, os que repri
mem pelos que inspiram (Ferriere, 1934, p. 32). 

No ponto VII (a personalidade do professor) sustenra 0 valor da pessoa do pro
fessor - qual mestre, tal escola - e refere a imporclncia da moralidade e dos seus prin
cipios eticos e deonto16gicos nao, simplesmente, pelo seu conhecimento abstrato, 
mas pela forma como este os integra na sua personalidade e na sua hurnanidade. Na
rra urn exemplo curiosa, traduzido na troca de palavras entre urna mae e 0 professor 
de determinada localidade. Em jeito de desabafo esra comentava que os alunos esra
varn basrante mais delicados desde que ele era professor na escola da aldeia. Tadavia 
o professor nunca ensinou civilidade. ''Era naturalmente delicado, sem a preocupa,ao 
de 0 ser; e a sua urbanidade tinha, por assim dizer, irradiado, e de certa forma, conta
giado os alunos ( .. . ) subjugados pelo ambiente!" (Ferriere, 1934, p. 4D). 

Na II parte, inrirulada de <<parte consrrutiva - como se poe 0 problema» 0 autor 
refere-se a virias questoes como: a escola como instrumento do professor, 0 obsti
culo dos exames, programas e horarios, metodos antigos e novos, a reforma pedagO
gica, 0 professor novo, a escola publica renovada, os diversos programas, para urna 
melhor preparal'ao do corpo docente e realiza,6es em materia de legislal'ao escolar, 
como veremos de seguida. 

Assim, em continua,ao no ponto VIII (a escola como instrumento do professor) 
inicia afirmando que quer adultos quer crian"s tern diferentes competencias e cada 
urn deve centrar-se para dar 0 seu «uptinlllllh>. Sublinha que 0 individuo evolui num 
contexto onde existem elementos favoraveis ou desfavoriveis. Nesta linha de pen
samento, evidencia que cenos elementos sao inalteraveis (clima, atmosfera social); 
outros sao dificilmente transformaveis (a,ao dos pais); outros sao perfectiveis ~eis 
escolares). Alude a imporcincia da legisla,ao escolar como garantia de que ninguem 
se mostrara inferior a sua missao, parcindo de urn minimo de condi<;:oes "derivadas 
da cienci. e rambem das necessidades da nal'ao e da humanidade" (Ferriere, 1934, p. 
50). Acrescenra que a escola, desse tempo, tinha imperfeil'6es porque era vitima de 
legisladores desatualizados, apontando sugest6es legislativas. Acredira que a escola 
publica renoma, s6 acontecera com uma melhor preparac;:ao de professores e pro
gramas vanados. Em tral'os gerais defende que a legisla,ao funciona como garantia 
publica que visa, alem do mais, facilirar a missao do professor. 

No ponto IX (0 obsciculo dos exames) sustenta que os tradicionais exames nao 
devem ser fator determinante nas escolhas futuras. Destaca que estes nao definem as 
competencias de cada urn favorecendo "a mem6ria superficial- a que suscita instan
cineamente as respostaS a preguntas imprevistas. Favorecem 0 raciocinio ensinado, e 
nao a arte de raciocinar com prosperidade" (Ferricre, 1934, p. 58). 

No ponto X (programas e hocirios) explicira a ideia de que os programas nao 
tinham em conta os interesses das crian,as, separando 0 saber em ramos (entendidos 
como 0 conhecimento da natureza, a humanidade, 0 tempo e 0 espal'o) e a que falra 
urn tronco (entendido como amalidade). Nesse sentido prop6e urn programa minimo 
(obrigat6rio para todos) e urn programa impresso que inelua urna variedade de assun
tos possivcis em que se evidenciem os que sao propostos tratar e se eliminem os que 
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ja foram tratados. Quanto aos hormos reall'a que, muito divididos, originam perda de 
tempo e de esforyos pelo que se deveriam concentrar, apontando hoas experiencias 
educa!ivas ja testadas nesse sentido (escolas novas de Hof-Oberkirch - Suil'a, Oden
wald - Alemanha e a escola prirnaria M.me Boschetri-Alberti - Agno, Tessino - Sui,,). 

No POntO XI (metodos antigos e novas) sugere que os metodos sejam alterados 
considerando a psicologia da crianl'a, no sentido de favorecer 0 seu desenvolvimento 
autonomo. Escreveu que a ' '!ilOilo - a antiga lil'aO - em que so 0 professor fala e inte
rroga - esm condenada hl muito. Mas, ainda com muita frequencia, se ve suceclerem
se exposil'oes douttinarias ( .... ) que nao estabelecem "uma ponte entre a mentalidade 
simplista e a complexidacle da vida" que nao correspondem, aos interesses e curiosida
de dos alunos (Ferriere, 1934, pp. 69-73). 

No ponto XII (a reforma pedagOgical 0 autor real,. os avanl'os cientificos (psico
logia, biologia, sociologia) referindo que estes obrigam a que se fal'am reformas, de
vendo conservar da tradiyao 0 que esci bern e evita!, igualmente, inoval'oes arriscadas. 
Todavia, relembra a necessidade de revisao dos metodos e priticas de acordo com as 
novas descobertas das ciencias teoricas. Inventaria os contributos da psicologia gene
rica, descritos em nove pontos, que considera incontesciveis, sendo que a escola nova 
se cleve alicerc;,:ar nesses postulados. Em seu entender, estes permitiriam compreender 
que 0 improviso e inadmissivel no contexto escolar. Expressa que "sao necessarios, 
portanto, escolas modelos. ~Mas com que professores? Haja escolas normais com me
todos novos. Preparem-se professores especializados para elas. Sancione e favorel'a a 
lei a eduCal'aO nova. Que os especialistas estejam sempre a par dos progressos da cien
cia, como e indispensavel" (Ferriere, 1934, p. 82). 19ualmente aponta caminbos e refor
,a a imporcincia da formal'ao de professores, chegando a classifica-los em professores 
antigos nao aperfeil'oados, profess ores antigos (com diploma de aperfeil'oamento) e 
professores novos (saidos das escolas normais). 

No ponto XIII (0 professor novo) acenrua a ideia de que 0 eixo da escola esci na 
personalidade do professor, dai a importincia do seu papel e da sua formal'ao. Refere 
estes dois ambitos de forma detalhada, bern como elenca as vantagens do professor 
novo afirmando que da sua excelencia tecruca e do seu valor moral dependem 0 ho
mem e a humanidade. 

No ponto XN (a escola publica renovada) recorda as passos a dar (conhecer 0 

avanc;,:o da aencia, promulgar a reforma escolar, selecionar e formar 0 professor da 
escola nova) e sugere uma nova organiza<;ao escolar para a escola publica. Recorre as 
ideias de Lorenzo Luzuriaga, transcrevendo pontos de legisla<;ao, que possibilitatiam 
renovar a escola (organiza<;ao, vida intelecrual, organiza<;ao de esrudos, educal'ao so
cial, educa<;ao artistica e moral). 

No ponto XV (os diversos programas) indica para a escola publica renovada dois 
programas (0 minimo e 0 de desenvolvimento) explicando como seria possivel • sua 
conce<;ao. De modo sintetico, 0 programa minimo resultaria do acordo de psicolo
gos, economistas, professores (conjilllto de considerac;,:5es de ordem gem!ti.ca, suces
sao do tempo, historia do trabalho e re!ayao entre fenomenos - biologicos, fisicos, 
econ6rnicos e humanos). 0 programa de desenvolvimento, na escola a!iva, deveria 
incluir quatro escal6es - escola do trabalho, centros de interesse, escola ariva, escola 
serena - bern como a preparac;ao de professores. 
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No ponto XVI (para urna melbor prepara~ao do corpo docente) defende urna 
forma~ao de professores de acordo com as novas missoes e complexidades d. escola. 
Tal como ja referido, sublinhou "que para melborar a escol., for~oso e melhorar 0 

professor" (perriere, 1934, p. 119). A partir de outros trabalhos propoe formas de 
sele~o e forma~ao docente explanando que " 0 professor - se quisermos assegurar a 
vida normal e os progressos cia democracia - deve vir a Universid.de familiarizar-se 
com as novas disciplinas ( ... ) psicologia da erian, a, antropologia ( ... ) ciencia social" 
(perri ere, 1934, pp. 123-124). 

No ponto xvn (realiza~ao em materia de legisla,ao escolar) elenca vanos exern
plos de boas praticas vertidas ern leis escolares, como a de ,<Abel Miroglio» de 1929, 
transcrevendo-a da revista ,<Foi et Vie» (nO 16 - ourubro), entre ourras. Assurne que 
seriam a formula para favorecer e transformar a escola public •. 

Termina com as conclusOes ern que sintetiza e menciona algumas solu~oes para 
renovar (transformar) a escola fazendo depender essa mudan,a de urna melbor pre
para,ao dos docentes do fururo. Assim, sugere que estes frequenrem cursos de aper
fei~oarnento, em tempo de ferias, no Instiruto de Ciencias da Educa~ao de Genebra. 
Porem, nao havendo essa possibilidade, era importante permitir a sua desloca,iio ao 
estrangeiro para os colocar em contacto com diferentes metodos e "esruda-Ios in 
loco durante urn ano ou dois, para virern depois ensina-Ios aos professores sui,os" 
(pertiere, 1934, p. 144). 

Nurna leirura reflexiva da obra, verifica-se a abordagem de varias questOes em tor
no cia escola e dos professores. Todavia, e cerro que estas expressam urn novo pensa
mento pedag6gico. cujo objetivo seria uma educa~ao mills aut6noma, mais conscien
cializadora e mills centrada na singularidade humana. No entanto, este autor destaca, 
continuadamente, a imporrancia cia pessoa do professor e cia sua forma,ao fazendo 
reftexoes em torno de uma quesclo principal: "cPorque nos preocupamos com as 
aptidoes do aluno e nao com as do professor?" (perriere, 1934, p. 9). Reconhecendo 
a internporalidade da quesrao e considerando que a qualidade cia forma,ao docente 
permanece como urn desafio, na escola do seculo XXI, optou-se por evidenciar 0 

pensamento do autor sobre 0 '<professor novo» . 

a PROFFSSOR NO OLHAR DE ADoLPHE FERRIERE 

As referencias, nesta obra, aos professores sao demasiado evidentes em todo 0 

texto. Exisrem inUrneras reflexoes em torno da ideia e da importiincia do professor 
(papel, forma~ao, personalidade). 19ualmente h:i capitulos, inteiramente, dedicados 
aos professores como e 0 caso do Capitulo II, VI, VII, VIII e XIII e XVI, Olljos titu
los recorda-se sao, resperivamente, a escola como moide do professor, 0 professor da 
escola nova, a personalidade do professor, a escola como instrumento do professor, 
o professor novo e para urna melhor preparas:ao do corpo docente, respetivamente. 
Porem, 0 capitulo que se pretende evidenciar com maior detalhe sera 0 (<professor 
novo» por se entender que nele se encontram aspetos relevantes e que contribuirarn 
para a reflexiio pedagOgica sobre 0 professor enquanto profissional de educa,ao. Ora, 
aqui 0 autor inicia com uma ideia marcante referindo que 0 "eixo da escola est:i 
na personalidade do professor. Disto resulta a imporrancia do seu papel - e da sua 
forma,ao" (perriere, 1934, p. 84). Alem do mais, considera tres elementos decisivos 
no processo educativo (as crian~ os processos pedag6gicos e os professores). No 
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Ultimo caso, acrescenta que os docentes, em quase todo 0 mundo, [ern urna [arefa 
sabre-humana pois tern que enfrentar os preconceitos sabre 0 professor, oriundos 
na idade media, bem como os honirios fixos, processos pedag6gicos rigidos, regime 
autoricirio, entre outras dioculdades. Na mesma linha de sentido, questiona: Como 
preparar 0 professor novo? Prop6e tres requisitos: 

10 
- Selec;ao previa - 0 self-governlllelltescolar- entre os 9 e os 12 anos deveriam ser 

observados as alunos que demonstrassem capacidades para clirigir outras crianc;as, 
permitindo-lhes experienciar (treinar) essas competencias; 

2° - Culrura geral- entre os 12 e os 16 anos deveriam frequentar a escola primma 
superior, urn colegio ou urn instituto preparat6rio. Defende que sejam selecionados 
os mills destacados para trabalharem com outras crian<;as, ambicionando que a escola 
Fosse para estas idades uma escola ariva pritica. Prolonga a sua narrariva, aluclindo a 
imporcincia de promover a entrada na profissao, em maioria, para os «tipos intuiti
vas» e, em minoria, para os (Qipos imitativos»; 

3° - Cultura especializada - depois entre os 16 e os 20 anos deveriam prosseguir a 
forma<;aa em escolas normais. Porern, admite como «aspirac;ao») a sua prepara<;ao de 
mvel universitiria, pois sublinha que nao se deveriam colocar na pranca professores 
scm conhecimentos psicologicos de mvel superior. Reconhecendo esta necessidade 
assume, tambem, que nao prop6e tal solm;ao porque hi problemas de ordem 0-
nanceira. Par outro lado, a universidade sofre de verbalismo (anota! apontamentos, 
estuda-los, recici-Ios no exame) e, porvenrura, estes h:ibitos de "estudantes defor
mados por doze anos de escola, mais ou menos absttacta" naD constitui uma forma 
adequada de forma~ao docente (Ferriere, 1934, p. 86). Ainda, neste ponto, faz outras 
sugestoes, real~ando escolas como bons exemplos entre elas 0 InstitutO Pedag6gico 
de Viena, 0 Insotuto Universicirio de Ciencias da Eduea~ao de Genebra e 0 Teachers 
College de Nova Iorque. A este prop6sito lembra que estas utilizam vanos metodos 
como a observa<;ao, os inqueritos e os testes, congratulando-se com 0 facto destes 
nao incidiram, apenas, sabre a capacidade de memoriza<;ao. 

Relembra, ainda, que 0 professor do futuro devera it alem das teorias abstratas, 
da escola tradicional, e antes de ter 0 direitO de ensinar devera ter a oportunidade de 
experienciar na escola normal 0 modelo de forrnas:ao que ele havia introcluzido na 
Escola Internacional de Genebra que incluia: 

o traba/ho padriio-individualtendo por objeto as (<teemeas» (e:ilculo, lingua, etc.); 
o trabalho roletiw 0'Wnizado em eentros de interesse (atualidades, visitas a empresas 

agricolas e industriais, visitas a servi~os publicas DU instirui<;Oes sOOais, bern como cen
tros de interesse localligados a trabalhos proprios das esta~6es e das necessidades do 
homem); 

o trabalbo individual livre (investigac;ao e coordena<;ao de pequenas conferencias aos 
pais e colegas, etc.); 

o trabalho co/ctiw livre, nomeadamente trabalhos manuais (resolvidos em comum), 
excurs6es hist6ricas au pedag6gicas, esperaculos, exposic;6es, etc.). 

Em s!ntese, considerava insuficiente a forma~ao de professores e defendia, tal como 
anteriormente explicitado, que "para melhorar a escola, forc;oso e melhorar 0 professor" 
(Ferriere, 1934, p. 119). Por outro lado assinalou que os exames de admissao, as escolas 
normais, cram superficiais e deveriam ser re(pensadas) atraves de novas metodos da 
escola aova, e1evando 0 nivel de cultura geral dos candidatos a docencia. Entre as suas 
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propos!aS destaca-se, ainda, a criac;ao de escigios (durayao de urn ano e meio), cursos 
universitirios obrigat6rios e a supressao de exames it saida dos cursos. Alem do mais, 
sustenta que se durante 0 escigio, na escola (modelo e moderna) os futuIos pedagogos 
revelarem competencias ajustadas devem seguir cursos especiais de aperfeic;oamento 
na Universidade (com a durac;ao de dois semestres). Advogava a ideia de que a escola 
normal ensinava 0 que era necessario ensinar e a uruversidade ensmava como se deveria 
ensinar. A partir das palavras de outros aU[ores salientou mas ideias que testemunham 
a sua preocupa~o sobre a quesrao formariva, nomeadamente: 

"querernos impor 0 respeito, fazendo a prova do nosso valor. Ternos necessidade dum 
maximo de considcras:ao para tcrmos 0 maximo de in Auencia sobre as geras:oes que educar
mos C ... ) os primeiros interessados, os proprios profcssores, que com os seus alunos sofrem 
as consequencias do deficit de preparat;ao que receberam, sao unarllmes em pedir uma reforma 
completa da sua culrura profiss ional ( . . . ) os professores compreendem a sua responsabilidade 
( ... ) reclamam, a-h m-dc aperfeic;oar esta mocidade e para a poder resciruir melhor a sooeda
de, uma preparat;ao prohssional adequada as exigencias das suas funt;oes ( . . . ) a format;ao do 
pessoal docente primario reveste uma importllocia tal, para 0 futuro do pais, que devcm ser 
eovidados esfon;.os imediatos para a tomar melhor" (Ferriere, 1934, pp. 122-123). 

N a mesma linha de pensamento, relembra 0 muito que ha por fazer e propOe, 
como soluc;ao, que se relinam os problemas relativos a formac;ao de professores num 
todo que compreenda "a cultura da sua personalidade; a sua preparac;iio largamente 
humana; 0 ensino durna psicologia indiscutive~ que !he permita dar conta do que e a 
inffulcia C . .. ) e que 0 familiarize com as tecnicas mrus encazes e mms experimentadas 
da educac;iio nova" (Ferriere, 1934, pp. 128-129). 

CONSIDERAC;OES FINAlS 

Da leitura deste livro ressaltam novas ideias pedag6gicas, ttadutoras de um novo 
senodo para transformar a escola de inicios do Seculo XX. Pretendeu-se, contu
do, destacar a preocllpac;ao manifestada par Adolphe Ferriere no que concerne a 
personalidade do professor e it sua formac;:ao. Sustenta que 0 "eixo da escola esci na 
personalidade do professor. Disto resulta a imensa imporcincia do seu papel - e da 
sua formac;iio" (p. 84). Alicerc;a-se em pedagogos, seus contempocineos, dos quais 
mobilizou experiencias educativas que iam sendo desenvolvidas e gue, ao longo da na
rraova, vai transcrevendo e realc;ando como boas praricas (Montessori - hilia; Metodo 
Paganini - Escola Renovada de Milio, entre outras). Ja na conclusao deste livro sugere 
a necessidade de considerar, na educac;ao nova, uma «quadrupla constelac;:ao» em gue: 

i.) Se respeite a crian<;a e as etapas do seu desenvolvimento genetico; 
ii.) Se considere a sociedade contemporanea e os seus interesses atuais (aviao, 

radio, progresso social, etc.); 
ili .)Se valorizem as competencias e as necessidades do professor (tendo como 

base a sua aovidade intelectual, social e pedagogical; 
iv.) Se adotem os recursos de que a ciencia e a pdtica pedag6gica contempora

neas dispoem, no senrido de favorecer as qualidades do professor e do aluno. 
Ressalve-se, todavia, que es!aS ideias comec;am a ser clifundidas no inicio do seculo 

XX e, com algoma premencia, emergem novas vocibulos educativos que, manifesta
mente, expressavam a rutura com os principios da escob tradicional. Na epoca ganha 
espac;o 0 Movimento Pedagogico da E scola Nova. A este prop6sito Alves (2010) refere 
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que surgem nesse tempo 

"importantes alterac;Oes politicas, iniciativas inovadoras de alguns movimentos (por exem
plo de pedagogos, de professores ou de "cientistas da educaC;ao'') ou propostas individuais 
( ... ). Surgem intelectuais que dao consistencia a urn pensamento pedagagico que privilegia a 
individualidade da crianc;a em detcimento da homogeneizaC;ao: americanos Dewey e Hall, eu
rapeus Montessori, Decroiy, Binet, Kerchensteiner, Claparede, Ferriere, Faria de Vasconcelos 
e Adolfo Lima" (pp. 167-168). 

Na mesma linha de refiexao, este autor, refere ainda a imporcincia desta din:imica 
pedag6gica que desencadeia urn conjunto de principios que eram, em seu entender 

"referencias para marcar urn OUtrO ritmo e urn ourro senrido para 0 pape! da escola Nao podemos 
ignorar, no entanto, gue sao estas iniciattvas pioneiras que testam a '1xmdade" e a "exequibilidade" 
das inovac;6es e e tambem nestaS tentativas que a pedagogia se transfonna nwn espac;o experimental 
de aprendizagem. Neste sentido, fica tuna tilrima nota para evidenciar aJguns names e exemplos por
tugueses que procw:aram sex agentes e exemplos de mudanc;a. Entre as names destacariarnos: Faria de 
Vasconcelos, Adolfo lima, Pedro Jose da Cunha, Emilio Costa, Manso Duarte, Tomas da Fonseca, 
AureJio Quintanilha, Antonio 5etgio, Adelaide Cabete, Costa Ferreixa, Agostinho de Campos, Adolfo 
Coelho,Joao de Barros, Palyart Ferreira, Alfredo Bensaudc, Alves dos Santos e Marques Leima ( . .. ). 
Como se torna evidente, 0 Porrugal republicano dos inicios do sCculo :xx estava claramente na linha 
do pioneirismo pedagOgico e educativo (Alves, 2010, pp. 171-172:). 

Ora, estes fundamentos confirmam que as novas ideias pedagogicas ultrapassa
ram fronteiras e tiVeraIn, como e 6bvio repercussao em Portugal, sendo referencias 
que permitiram mapear e influenciar a profissionalizac;ao docente, com destaque para 
os professores primarios. No caso portugues, as escolas normais "existiam desde 
meados do Seculo XIX" (Novoa, 1987, p. 426). Todavia, e a partir da Reform. de 
1901 que a obten~ao do diploma par. exercer, no ensino prirnario, passa a ter carieter 
obrigat6rio. Esta medida teve impacto na sua profissionalizac;ao precoce, tendo sido 
pioneiro na exigencia deste requisito e na criac;ao de urn forte movimento associativo, 
marcado pela realiza~ao de congressos pedagogicos (Novoa, 1987). 

ReJativamente aos contributos de Adolphe Ferriere, uma figura expressiva da Es
cola Nova, sao conhecidas as suas liga~6es aos pedagogos portugueses que marcaram 
o ensino e a forma~ao de professores em Portugal. Como exemplo menciona-se Faria 
Vasconcelos, Antonio sergio, Adolfo Lima, entre outros. . 

Quanto a Faria de Vasconcelos recorda-se que foi 0 fundador e diretor da Eco
lle Nouvelle de Bierges - Belgica, onde aplicou o~ principios e dinimicas da Educa9io 
Nova, no inicio do skulo XX 0 seu livro «Une Ecole Nouvelle en Belgique) foi prefa
ciado Fur Ferriere, em 1915 e nele red.tou, prirneiramente, os 30 pontOS da Educa9io 
Nova. ReJativamente a Antonio Sergio, salienta-se que realizou os seus estudos de pos
gradua~ao, entre os anos de 1914-16, no Instituto Jean-Jacques Rousseau, reconhecido 
como urn centro mundial do Movimento da Escola Nova. Ora, Adolphe Ferriere foi 
urn dos fundadores desta institui~ao e, por <liferentes circunscincias, privaram de modo 
proximo, mantendo rela~6es pessoais e intelectuais. Antonio sergio fo~ tambem, 0 tra
dutor de algumas das suas obras, situa~6es em que 0 apelidou de (<apostolo d. educa<;ao 
no"",). D e ressaltar que este pedagogo portugues foi urn dos participantes do projeto de 
reforma do Ensino Portugues (Lei Camoesas) 3, da autoria de Joiio Camoesas e, pouco 

2 Esta obra foi traduzida nwna edi~ao em portugucs par Carlos Meireles-Coelho (2015) . 

3 Para mais informa~iio cODsuitar Casulo (2009). 
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"""'PO depois, veio a ser nomeado Ministro da Instrul'ao PUblica, durante a l' Republica 
18-12-1923 - 26-02-1924). No que se refere a Adolfo lima, lembra-se que era advoga
do mas optou pda docencia, ingtessando na Escola Oficina n° 1 de Lisboa, que ajudou 
2 aansformar numa referencia da Educal'ao Nova ern Portugal. Foi diretor na Escola 
"onnal de Lisboa e diretor da Biblioteca - Museu do Ensino Primfuio, entre outtas 
mvidade& A propOsito, deste Ultimo cargo evidenciado, relembra Magano (2006), que 
2 referida instituil'ao foi instalada na Escola do Magist6:io Primfuio de Lisboa tomanda
se na instituiqiio herdeira das antigas Escolas Normais da capital portuguesa. ''Para seu 
::!irector foi nomeado ( .. .) Adolfo lima (1874-1943), professor da mesma escola, que 
OOlf>Ou 0 cargo durante urna decada e deixou 0 seu nome ligado ao periodo mais sig
:::ilicativo desta biblioteca" (p. 6510). Ora, as referencias apresentadas testemtmbam a 
;:roximidade intelectual destes pensadores portugueses, quer a Adolphe Ferriere, quer 
>0 Ylovimento Pedag6gico da Educal'ao Nova, cujas ideias tiveram uma importiincia 
decisiva no processo de profissionalizaqiio da atividade docente em Portugal. A este 
?JpOsito Novoa (1987) acrescenta que "ninguem pode escapar a sua ({contaminal'ao» 
e a definil'iio dos professores como profissionais passara pela adesao aos principios da 
Educaqiio Nova" (p. 433). 

Regista-se que, alem das ascendencias pedag6gicas destacadas neste texto, Adol
;>he Ferriere visitou Portugal, em 1930, tendo sido recebido pelo Ministro da Instrul'ao 
PUblica, Gustavo Cordeiro Ramos, facto que the valeu fortes criticas na imprensa con
servadora desse tempo. 
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