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Summula das conclusões e suggestões encaminhadas é_mesa 

do Congresso pelas secgoes de ensino primario, normal e pro- 

Fissional e approvedas em plemario. 

0 Primeiro Congresso Brasileiro de Ensino Regional reunido 

em sessdo plenaria em 28 do corrente, approvou as seguintes con- 

clusdes apresentadas pelo relator geral Raul de Paula, votadasna 

Primeira Commissdo de Ensino Primario, Normal e Profissional: 

Ensino Primario 

10 - A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres desenvolverd, 

em todo o paiz, atravez de palestras, conferencias, artigos para 

a imprensa, suggestdes aos governos dos Estados e Municipios c 

nutros meios ao seu alcance, intensa e constante propaganda no 

sentido ca adopgdo em todo o Brasil de uma politica educativa que 

integre o escola no ambiente brasileiro, pela creagdo dê typos es 

peciaes de escola regional adoptada & physionomia privativa deca 

da meio, suas normas de vida e trabalho, possibilidades especifi- 

cas e condi¢des geraes, e, sobretudo promova a organizacgdo em nos 

sas zonas agricolas da escola primaria typica rural. 

20 - AS escolas primarias typicas ruraes organizarão a sua 

estructura nos moldes de escolas granjas, segundo os aspectos eco 

nomicos das zonas em que estdo sifuadas, e deverdo possuir Jardim, 

horta, pomar, parques de criagdo de animaes domesticos, apiarios, 

“ installações para pratica de pequenas industrias domesticas ou ar 

tes populares, sempre inspiradas em motivos regionaes ou brasilel 

ros, e ensino de historia natural, sob o ponto de vista pratico ,
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economia domestica, criação do bicho da seda e avicultura consti- 

tuindo um dos scus grandes objectivos o reflorestamento e a pro - 

tc ição á natureza. Os estabelecimentos de ensino rural terão o - 

br.gatoriamente uma area de bôa quakidade nunca inferior a dois 
hectares para a pratica e bem assim casas para a escola e para re 
sidencia do professor. Onde não haja terreno de propriedade do 
Estado a installação dos estabelecimentos está sempre precedida da 
doação da referida arca e edificios necessarios feita pelas cama- 

ras municipaes ou particulares. 
30 - Considera-se elemento precipuo, para que a escola rural 

attinja os seus objectivos, o professor primario rural, diplomado 

em escolas normaes ruraes, diversificadas na sua organização e des 

tinadas a formar um magisterio especializado em agricultura, cria 

ção e pequenas industrias, para ter exercicio na alludida escola. 
Em casos de emergencia, aproveitar-se-a o professor diplomado em 
escola normal urbana, com estagio em escola typica rural, devida- 
mente apparelhada para o apprendizado systematico das sciencias e 

das praticas agrarias, podendo ser instituidos ainda, onde convi- 
er, cursos de emergencia e aperfeiçoamento para os professores que 

* tenham de exercer as funcções nas escolas ruraes, sob a direcção 
de technicos especializados. 

42 - As escolas primarias typicas ruracs terão caracter pro- 
fissional agricola, visando definir e orientar a vocação dos alum 
nos e exercer, pela sua organização interna, intercambio com o am 
biente e desenvolvimento de actividades praticas derivadas dos as 
pectos, motivos. possibilidades e condições de vida da região,uma 
profundo e bencrica influencia na formação do senso social do meio 
a que se déstinam. Nas classes de letras serão adoptados program 
mas minimos e em perfeita harmonia com as suggestões e necessida- 
des da vida regional. Organizar-se-ão as escolas como apparelhos
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de aperfeigoamento socisl e nucleos de cultura geral do povo,pro- 

curando vincular-se¢ & familia e fortalecer os seus lagos de inde- 

pendencia e articulação -con o méio, atravez de um intercambio per 

manente de idéas e actividades que Se orientem para oS mesmos fins. 

0 Club Agricola Escolar ¢, segundo o demonstram todas as expe 

riencias já realizadas em varios Estados, o clemento ideal para es 

sa articulagdo da escola com a familia e com a sociedade, formação 

da consciencia agricola do paiz e, emfim, perfeito desenvolvimento 

de todos os pontos basicos de programma da escola primaria typica 

rural. Dentro das largas fimlidades daquella instituição escolar, 

que deve ser parte intcgrante do proprio ensino encaixam-se da me- 

lhor mancira todos os demais agentes de associagdo da escola ao 

meio social onde a mesma se encrava. 
52 - A escola primaria typica rural deve ser organizada de mo 

do que os alumnos estejam sob a vigilancia e a orientag@o constan- 

te do professor, do medico ¢ do agronomo, cabendo a este ultimo,na 

qualidade de inspector technico, orienbar a sua actuagdo na escola 

como consultor do mestre, scm nenhuma interferencia directa nas 

classes de letras ou nas actividades ruraes, cuja direcgdo immedia 

ta deve caber, unica e exclusivamente, ao professor. Procurar-se 

-4 cstabelecer a imprescindivel collaboragdo medico-dentario-peda-= 

gogica na escola, com a creagdo de servigos medico-dentarios, nas 

cscolas typicas ruraes e de apparelhos de assistencia sanitaria,pa 

ra defeza da saude dos cducandos e melhoria das condigdes sanitari 
as do meio onde sdo localizados. Serão desenvolvidos, por isso, 

tanto quanto possivel, os servigos de hygiene escolar, e diffundi- 

da a educação hygienica por meio de "films" apropriados, palestras, 

exames periodicos dos educandos, ligdes de puericultura e de pro - 

. phylaxia das diversas molestias, contagio e mod? de evital-o, deven 

do ainda o medico escolar e o professor ministrar aos alumnos con- 

selhos e instrucgdes simples e claras sobre asseio corporal, -vestu
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ario, uso de alimentos e bebidas, perigos do fumo e do alcoolismo 
e hyglene da habitagdo, no s»ntl.do de formar entre elles uma cons 
niencia sanitaria que se projectê ed;ç familia e a sociedade cre 
ando hab tos sadlos, diffundindo normas e principios hyg:Lom.cos e 
<.sserº*urªr*ªo o desenvolvimento physico das novas gerações, em mol- 
ãbs de educagdo integral. 

.:Zc ser creados Clubs Agricolas Escolir.s á Lodas 
as csco]as typlcas ruraes do paiz, como agentcs :Lnd].sppnsavels na 
formação da consciencia agricola das novas geragdes do interior 
brasileiro, segundo as normas e objectivos fixados pelo regimento 
interno que a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres claborou pa- 
ra essas imtitui:;aos, sem que sc deixe de levar em conta os as - 
pcctob economicos e as condigdes de vida pcculmr&.s a cada zona ou 
regifio. Todos csses clubs deverão possuir o seu viveiro de plan- 
tas, para promover, quanto antes, o reflorestamento das varias zo 
nas do paiz, e serão filiados & "Federagdo Brasileira dos Clubs À 
gricolas Escolares da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres" que 
procuraru estabclecer eriL,ltO intercambio de todos clles, num sen 
tido de cooperação, auxilio reciproco e fortalecimento da unidade 
nacional. A alludida Federeação & actuará ainda como constante e ef- 
fectivo ngente de ligação entre aquellas instituições e os Minis - 
terios da Educação e da Agricultura, para lhes fornecer os necessa 
rios recursos, material, sementes, agronomos, etc. sobretudo quan- 
to aos clubs creados nos Estados que não possuam secretarios da A- 
gricultura. 

72 - A Sociedade dos Am:Lgos de Alberto Torres pleitecra dos 
poderes publicos a concessdo de franquia tclegraphica e postal, a- 
lem de transporte gratuito, para os delegados municipaes é esta - 
duacs dos Clubs Agricolas, sempre que estejam a serviço dos mesmos. 
Deverá ser gratuito, ipgnalmente, o transporte do materml sementes, 
etc.. enderecados dquellas instituicdes escolares. lmoxarifa - 
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dos das secretarias de que depende a educação devem manter, em ca 

racter permanente, uma secçãe destinada á acquisição do material 

indispensavel ao regular funccionamento das escolas typicas ruraes 

e dos Clubs Agricolas Escolares, afim de acudir, com presteza e SO 

licitude, aos reclamos dos directores daquelles estabelecimentos e 

instituigdes. As fecretarias de Agricultura, por intermedio das 

suas repartigdes subordimadas, auxiliard@o, em tudo que lhes forpos 

sivel, as escolas primarias typicas ruraes e os Clubs Agricolas ES 

colares, fornecendo não apenas o material de que disponham, infor 

mações e publicagdes de cada especialidade, mas tambem os techni- 

cos que os trabalhos escolares venham a reclamar. 

82 - Os Clubs Agricolas Escolares devem ser officializados em 

todos os Fstados do paiz, a exemplo do que já acontece em São Pau- 

lo, de modo a lhes ser proporcionado pelos governos da Unido, esta 

duaes e municipaes, o apparclhamento necessario a sua efficiencia 

pratica. Seria recommendavel que todos os municipios, de logo, cg 

dessem os terrenos para as actividades dos clubs, facilitassem os 

meios de transporte ao seu alcance e dessem premios para as exposi 

ções locaes, pelos mesmos realizadas, . 

92 - Para a concretizagio dos objectivos constantes destas 

conclusdes na parte que se refere á creação, no territorio nacio - 

nal, dos Clubs Agricolas, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres 

solicitard dos Governos cos Estados que suggiram 4s assembléas le- 

gislativas a reunir-se em breve, seja consignada nas respectivas 

Constitui¢des a seren elaboradas uma quota fixa de um decimo por 

cento das suas receitas, a qual sera destinada ao custeio dos en - 

cargos daquelles Clubs. " 0 producto da referida quota sera entre - 

gue as directorias dos nuclcos estaduaes da Sociedade dos Anigos 

de Alberto Torres, pelos seus representantes legitimos, rediantere 

quisigio destas, com os esclarecimentos indicativos da applicagdo 

a ser dada &s verbas requeridas, cumprindo-se em guaesquer casos
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as eéxigencias das legislações fiscaes en vigor nos referidos Esta- 
dos. 

102 - A Sociedade dos Amlgos de Alberto Torres envidard o seu 
maximo empenho afim de que os Gowecrnos dos Estados fagam imprinir 
edlçoes semanaes ou quinzenaes do "Educador Rural", periodico des- 
tinado & distribuição gratulta nas zoms ruraes, com o fim de mi - 
mstrar ensinamentos e dar orientação aos agricultores, em suas fai 
nas. Esses jornaes serfio dirigidos pelos directores dos nucleos es 
taduaes da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. 

112 - Nas zonas de agudagem ha uga.r para uma escola primaria 
reglonal t}plca, cque seja um centro de iniciagd@o economica, com um 
raio de cw(;‘,o civilizadora bastante extenso sobre a connunidade a 
que vae servir. Essa escola sc' diversificard das demaes, ensinan- 
do a gultlvar os campos das zonas dos agudes, plantando o que é pro 
prio à regi&o, praticando o reflorestamento e criando as especies 
de animaes econonicamente aconselhaveis. Os livros adoptados deven 
ter relação com as occupac¢des do meio e reflectir o estado geral do 
espirito das populagdes locaes. 

122 - A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres enviara sugges= 
tdes aos governos no sentido de serem transformados em escolas prai 
eiras as escolas prlmflm.as existentes nas zonas littoraneas ou a 

" margen das grandes arterias fluviaes, inclusive as que sdo subven- .. 
cionadas pela "Confederação dos Pescadores" Organizar-se-ão cursos 
de emergencia para os professores dessas escolas, nos quaes se ni - 

. nistrem noções praticas sobre a arte da pesca, sua importancia para 
a nossa econonia, processos e methodos de exploração lucrativa e ra 
cional dos mares e rios, conservacdo do pescado, industrias aquati= 
cas e tudo o mais que se julgue necessario ao exercicio das activi- 
dades proprias-das zoras de que se cogita. A exemplo do que se ven 
fazendo conm as escolas primarias ruraes, serdo creados, com objecti 
vos identicos, do ponto de vista geral, os "Clubs Escolares de Pes- 



ca", cujo progranna deve obedecer a directivas que lhcs asseguren 
a paxima efficiencig na consccugdo das suas finalidades. Nas zo 
nag littoraneas ou á rargen dos grandes rios em que se pratiquem, 
alén da pesca, as actividades agricolas, os Clubs de Pesca tora - 
rdo tamben a feigdo dos que se crean nas escclas typicas ruraes. 

132 - A "Sociedade dos Amigos de Albertc Torres' appellara pa 
ra o governc do Bstade do Rio, que terá, de perte, mais efficion- 
to collaboração dos Lhmsterlos da Agricultura e da Marinha, no 
se::tido de seren organizadas, a titulo de experiencia, escolas 
praieiras, a exenplo do que se fez em Pernanbuco, quanto ás esco- 
las typicas ruracs. Identico appello se fará ao Governo de São 
Paulo, afin de ser aproveitada, naquelle sentido, a "Escola de Pes 
ca de Santos". 

142 - Para fortalecer a nentalidade rural, atravez de amplo 
programna de demonstragdo e ensino de questdes praticas de agri - 

. cultura, recomnenia-se a creagdo, en todes os estabelecimentos de 
experirentação agriccla cfficiaes, de curscs onde os meninosderp 
¢a, iniciados nos clubs agricolas, possan adquirir maior somma de 
cxperlencm, recebendo instrucgdes e trabalhando nos serv:.c;os tech 
nicos dcs mesios estabelecimentos, cen direito a remuneragéo par“ 
sua subsistencia. 

Ensinc Nornal 

12 - O Prinecirc Congressc Brasileiro de Ensino Regional reco 
nhece ccmo nedida prelininar de toda politice educacional rural & 
fornagéo rle professor especializado para a zona agriccla. Para a 
fornação desse professorado, de que depender. os destinos da esco- 
le primaria typica rural, suggerc o Congresso aos governos dos Es 
tados a creação de escolas normacs ruraes, nas zonas agrarias cm 
que rais se faça sentir a sua necessidade.
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A escola normel rural será inteiramente diversa da Escola Nor 
nal urbana, diversa nas naterias de seus cursos como nas suas pra- 
ticas e no esplrlto que * _deve aninar, 

22 - Para a organização das escolas desse typo indicamos ao 
Congresso un plano de estudos geraes e cspecializados, em condi - 
ções de ser adoptado por todos os Estados,do Brasil. 

0 plano da Escola Normal Rural deverd comprchender dois cur - 
sos: - o fundamental c o nornal - podendo cada um delles ser desen 
volvido dentro de dois annos. O curso fundamental deverd cczprehen 
der as matcrias fundanentaecs dos estudcs. preparatcriocs, lingua por 
tugucz(.‘ e franceza ou ingleza, nathemstica, geographia, historia 
da civilizagdc, physica e chinica, descnho, nusica, trabalhcs-npa - 
nuaes, cducagac physica, agricultura geral. O curso normal compre 
hcmlcra o cstulo das sciencias naturaes, ontropologia pedagogica , 

izeducacional, pedagogia e didactica, hygicne applicada a 
zona rural, Agrlcultur" especial comprehendende as principacs cul- 
turas da zona ou do Estcdo, zootechnia, eccnomia rural, technologi 
a rural, proseguindc nelle o cstudo de agricultura gorªl lingua 
portubuf.za, descnho, rusicag ¢ educação physica. 

A adnissd@c do 2l unmo 4 Escola Nermal Rural serd precedida de 
provas que revelem nc candidate decidida vocagdo para o nagisteric 
rural. 

39 - Esse plano pederd scr ampliado de accordo com as possibi 
lidades financeiras c as cxigencias culturaes do meio. 

40 - A esccla deverd funccionar en predio conveniente, dotado 
de terrenc nccessaric para a installagdo de campos de exercicios 
pratices, scndo que ¢ seu c<.npo experinental agricola néo deverá , 
nunca, ter area inferior & cinco hectares de terras perfeitanente 
cultivaveis, c¢scolhidas por agronomo de reconhecida competencia. 

Anncxa 4 escola, deverd funccmnar una escola de applicagdc, 
con caracter de escola rural nmodelo, gom a necessaria apparclhagen 
e os canpos c parques indispcnsaveis as praticas pre-vocacionaes 
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~ruraes. Além-da escola de applicação e ainda para a pratica e ob- 
servação dos alumnos, a Escola Normal Rural deverd ter sob sua im- 
mediata dependencia de duas a quatro escolas isoladas pre-vocacio- 
naes, obedecendo ao typo approvado por este Congresso mas dissemi- 
nadas pelo municipio, servindo de preferencia as zonas de producgéo 
differente. 

59 - Emquanto não se diplomam os alumnos das escolas desse tz 
Do, Suggere o Congresso para o provimento das cadeiras das escolas 
primarias ruraes o estagio de professores diplomados por escolas 
normaes urbanas em uma escola rural modelo, omle sé possa fixar o 
apprendizado das sciencias e das praticas agrarias. 

62 - As escolas agricolas estaduaes ou regionaes, bem como os 
estabelecimentos de experimentagdo agricola, deven, obrigatoriamen 
te collaborar como orgios de informação technica, junto ao ensino 
rural. 

72 - Cada Estado deverd crear uma inspectoria ou superinten - 
dencia para o ensino rural, na qual exerçam sua actividade agrono- 
nos especializados. SR S8 v AAAA 

8¢ — Para facilitar os trabalhos dos professores e a intensi- 
ficação da mentalidade rural nas escolas publicas, é de toda conve 
niencia que seja estinulada a editoragdo de livros de leituras a = 
gricolas, quadres educativos, "filns" para projecgdes, tudo sobre 
notivos regionaes. 

92 - O recrutamento do professorado das Escolas Normaes Ruraes 
a seren creadas, attendend a que o intuito fundsmental da sua fun 
dag@o é a mudanga da mentalidade nacional a respeito do valor do 
trabalho agricola, deve ser feito com o maximo cuidado, preferindo 
—sSe seupre entre os professorcs, medicos e agronomos a serem admit 
tidos aquelles que tenham demonstrado effectivamente o seu pendor 
pelos problemas ruraes.
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Ensino Profissional 

A Escola Profissional em seus differentes graus, desde o ele- 
mentar até o universitario, tem como caracteristico a educação tech 
nica ministrada parallelemente aos processos de trabalho de uma pro fissão elementar, media ou superior. Quer isto dizer, desde os sim ples operarios que conhecem um grupo de officios correlatos, até o 
engenheiro, o agronomo, etc., passando pelos operarios classifica - dos, contra-mestres e mestres que se especializarem em um destes of' ficios, baseada tal especialização nas indicações vocaciomaes peda- gogicamente verificadas na escola primaria. 

Nestes termos: 
Toda escola primaria em qualquer região ou em torno de qual - 

quer centro de interesses não tem nem pode ter caracter profissio- 
nal. E sempre um estabelecimento com finalidade basica educativa, onde o trabalho manual é ministrado com esse objectivo e como fac- sor precipuo de orientação vocacional. 

Assin sendo: 
A escola profissional do 12 grau, ou elementar, visa a forma- ção de operarios nas suas diversas modalidades profissionaes. 
Para attender ás civcumstancias actuaes, as escolas profissip naes deverdo ter ammexos cursos do alphabetizagdo com caracter edu cativo e vocacional, isso enquanto não houver, disseminadas conve- nientemente as escolas primarias acima definidas, pois o ensino pro fissional no grau elementar deve corresponder, no tocante ao prepa ro geral, ao nivel da escola complementar. 
A escola profissional do 22 grau, media ou intermediaria, vi- Sa preparar operarios classificados: capatazes, feitores, contra- -mestres para as diversas profissdes, etc. 
A escola profissionsl universitaria visa preparar em grau su- 



perior, os technicos nccessarios 4 direcção das actividades indus 

triaes, agricolas, etc. 
Em todos os graus do ensinc profissional deven ser conprehen 

didas as actividades ccrmerciaes e artisticas. 

Ç lusdes 

12 - No scu grau priisric, ¢ mesno no medio, não visa a esco 

la profissional dircctancute fins productives, crbera destes se 

possa utilizar para dcscnvolver o seu campe de actuação. 

22 - De nodo algun 2 e¢scola profissional podera ter ¢ carac- 

ter productivo de uma fsbrica. 
38 - Na organizag8o do ensino profissional em todas as suas 

nodalidades, torna-se inlispensavel selecção para a possibilidade 

de os mais aptos continuarci os seus cstudos ate os curses superi 

ores. 
42 - sendo ne ento cxeguivcl para todos os Estados a 

crcacgdo de e as profissicnaes, ¢ aconselhavel a nanutengdo ¢ 

nelhoria das cscolas profissionacs existentes con a applicagéo 

dos rccurscs porventura destinados a novas escolas. 
52 — Atte ás nccessidades urgentes do meio economico 

brasileiro ¢ recom rel acs governos o desenveolvimento do ensi 

no profissional o em scus varios graus c finalidades. 

62 — T'conveniente ¢ cssabclecimento, por parte de governos 

e particulares, de curscs pr ssiornnes e cursos rapidos de aper- 

feigoamento de caracter cssencialmente wopular destinados aos 

que carecen de neios de vida nodestes o ligados as actividades do 

resticas. 
7a - A escola agricola cú seus varios grous, sobre-excedendo 

ás outras escolas regionses brasileiras, com justo motivo, revela 

ão principalmente pelas estatisticas, exige una prompta e convent 
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ente installação em virtule 4o scu valioso influxo no increnento 

da econonia rural. ó : 

8A — À educação profissional podera ter como coroarento da o 

bra escolar, secções lirectamente industrines como estagio final 

de seus cursos. 
92 - Recor se acs govemcs, Feleral, Estaduscs e Munici 

paes, de accordo c cs interesses regicnacs,que scjan lescnvolví 

los nas escolas profissionaes, curscs de sericicultura, piscicul- 

tura, avieultura, apicultura, nuscologia, hyircbiologia, etc. 

102 - Reconmmenda-se que se trabalhe junto aos governos esta- 

duses, afin de que cala Estado Brasileiro seja creado ou incre 

nentalo um crgão serico capaz de criemtar o ensino da sericicultu 

ra e o lesenvolvinento a industria em seu territorio, de colla 

boragdo technica com o Ministerio la Agricultura, por intermedio 

da Inspectoria Regional de Sericicultura, em Barbacena. 

112 - Recommenda-s¢ que, enquantc os Estados não organizaren 

os seus postos * estagdes de sericicultura, as Directorias de Ins 

trucção ou de Educagfic soliciten a collaboragao, para 0s referidos 

trabalhos da Inspectoria Regional de Sericicultura le Barbacena. 

= Que dos 10% da rundg la União, segunlo o art, 156 da Cons 

tituição Federal, destinoldos 4 cducagdo, se retire uma queta eleva- 

la para o ensinc profissional, uedio e universitario, attendendo ao 

sapel importante que este cnsino tem nos demais graus e no desenvel 

vimentc econonico do Brasil. 
22 — Que os auxilios formecidos pelos governos da Unidc, dos 

Bstados ¢ dos Municipic 2jan feitos, de preferencia, sob a forma 

de dotagdes destinadas a patrinoniaes, er. vez de neras subven- 

ções indefinidamente concelidas pelos poderes publicos. 
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82 - O Prineiro Congresso Brasileiro de Ensino Regional sugge 
re aos governos de todos osEstados brasileiros que se organize ou 
conplete um serviço perranente de psychologia experinental, desdo- 
brado en duas secções: - a depsychdechnica e a de psychopedazcy ã 
destinadas a superintender as pesquisase os 1nqueritos relz\tivos 8 
nassas trabalhadoras e escolares, devendo ser o referido servigo 
coordenado en plano nacional, sob o controle da União. 

92 - Con o fin de facilitar o transporte dos educandos, resi- 
dentes a nais de 3 kilonetros das escolas, o Primeiro Congresso Bra 
511e1ro de Ensino Reglonal suggere aos governos a nultiplicagdo das 
vias de communicação, para fomentar a diffusdo do ensino, encarre - 
gando se as prefeituras nunicipaes dos transportes dos escolares em 
caninhdes adequadcs. Para isto as edilidades de cada Estado deve - 
rdc fazer a compra global dos caminhdes Jestinados dquelle fin, con 
isenção de impostos, reduzindo-se¢ assin, de muito o seu custo. 

102 - O Prineiro Congresso Brasileiro de Ensino Regional acon- 
selha a organizagdo de un plano de ralic educagédo, em todo paiz,com 
prehendendo a installagdo de postos transmissores e receptores, lo- 
calizados criteriosancnte. Lembra a creagdc do typo de receptor na 
cional ao alcance das possibilidades.financeiras do operaric rural, 
que deverd ser construids,. senpre que possivel, no paiz, ficando 
as pegas inportades isentas de direitos alfandegarios. Aconselha 
ainda a creação, ou que se pernitta o desenvolvimento, da industria 
electro-technica nacicnal, no que se relaciona com o radio. 

112 - O Primeiro Conbrcssn Brasilciro de Ensino Regional, con- 
vencido de que a obra de ruralização do ensino será preJudlcada sc 
o professcr não tiver plena autonomia didactica, aconselha aos Esta 
dos da Republica onde essa medida não exista que a incorporem, o 
nais breve possivel, á le gislação referente a0 seu professorado pri 
mario official. 
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122 - O Segundo Congresso Brasileirc de Ensino Regio! a reu. 
nir-se em Novembro de 1935 e que devera ter sua sede em Piracicaba, 
no Estado de São Paulo, como justa honmenagen & obra de ruralização 
levada a effeito naquelle nunicipio, sob os influxos da sua "Escola 
de Agricultura", incluira entre as theses basicas a serenm reclatadas, 
as seguintes: 

* 18 - 0 Lar Rural - Casa,confortc, hygienec. 
22 - Saude — Servigo nedico hospitalar, sancamento e hygiene. 
32 - Vida Social - Diversdes; recreio, vida de communidade. 
42 - Vida Civica - Relagdes de individuo para com as autorida- 

des constituidas. 
58 - Transporte Rural ¢ vias de communicação - Estradas de fer- - 

ro e de rodagen, navegagdo fluvial, telephone e radio-telephonia. 
62 - Organizagdes Ruraes - Sociedades de classe, de sports e 

sociaes. ! 
72 - Vida Moral - Meios de elevar a cultura moral das popula - ° 

ções ruracs, nun sentido de aperfeigoamento humano. 

Suzgestões geraes DA 

& O Primeiro Congresso Brasileiro de Ensino Regional dirjgir-se- 
a ao Snr. Ministro da Elucação, externando o desejo de ver pealiza- 
da, quanto antes, a Comvengdc Nacional de Educação, de vez que, nos 
molães em que foi preconizada, no decreto 24.787 en nada attinge o 
futuro plano nacional de edicagdo, tendo por escopo principal infor 
rar-sc dé situação do ensino e das possibilidades financeiras em ca 
da unidade da Federação, e sobretudo, firmar a melhor maneira de co 
operação da União con os Estados e Municipios no desenvolvimento da 
obra cultural do paiz. 



B 

,0 Prinmeiro Congresso Brasileiro de Ensino Regional dirigir- 

-se-á aos governos dos Estados <mappello no sentido de ser pro- 

hibida terminantemente em todo o paiz a publicagdo em linguas es 

trangeiras de livros e jornacs infantis ou qualquer outro mate - 

rial escolar ou de cunho educacional, facto esse que se verifica 

em certos pontos do paiz, contribuindo lamentavelmente para de - 

senvolver, dentro das nossas fronteiras, as forgas de desaggrega 

ção da unidade nacional. 3 

Recormenda-se ainda cuidado especial quanto a traducção de 

publicagdes estranzeiras, destimdas a infancia do Brasil, as 

quaes não deverdc comter a menor allusão desairosa 4 dignidade 

Nacional. 

0 Prireiro Congressc Brasileiro de Ensino Regional deve sug 

gerir acs governos dos Bstados, onde tal, porventura, ainla não 

se verifique, que os Departanentos de Educação sejam transforma- 

dos em orgdos autononos no nechanisno adninistrativo, de nodo a 

poderen imprimir, cou a nceessaria efficicneia, a crientação tech 

nica imprescindivel & perfeita consecução, em todos os seus aspec 

tos, da politica cducacicnal resultante deste congresso, afin de 

integrar a cscola no ambiente brasileiro, assegurando a sua es - 

tructura as directivas que correspondan as ne¢cessidades e possibi 

lidades das varias regides do paiz.


