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Resumo

Este artigo tem por objetivo apresentar 
um recorte sobre o tempo e o espa•o escolar da 
tese de doutorado: Cotidiano e pr‚ticas sale-
sianas no ensino de matem‚tica entre 1885 e 
1929 no col!gio Liceu Cora•€o de Jesus de S€o 
Paulo: construindo uma hist"ria, defendida na 
Faculdade de Educa•€o da UNICAMP em 
2008. Trata-se de uma investiga•€o no campo 
de Hist"ria da Educa•€o Matem‚tica no Bra-
sil. Conhecer a organiza•€o do tempo escolar 
e a arquitetura da escola contribuiu para a 
compreens€o da rotina, do cotidiano, e das 
pr‚ticas, entendidas como ªmodos de fazerº na 
concep•€o de Certeau (1994).

Palavras-chave:  Tempo e espa•o escola-
res. Hist"ria da Educa•€o. Col!gios salesianos.

Abstract

This article aims to present a clip 
about scholar time and space of my doctoral 
thesis denominated  Daily life and salesians 
practices in teaching of mathematics from 
1885 to 1929 in Sacred Heart of Jesus Sale-
sian School in S€o Paulo: making a history. 
It deals with a work in the field of History 
of Mathematics Education in Brazil. Thus, 
knowing the organization of school time 
and school architecture contributed to the 
understanding of the routine, daily life and 
practices, understood as ways of doing on 
conception of Certeau (1994)

Keywords:  Scholar time and space. His-
tory of the Education. Salesians school.
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O objetivo desse texto ! apresentar um recorte sobre o tempo e o espa•o escolar 
da tese de doutorado Cotidiano e pr!ticas salesianas no ensino de matem!tica entre 
1885 e 1929 no col"gio Liceu Cora•#o de Jesus de S#o Paulo: construindo uma hist$ria, 
defendida na Faculdade de Educa•€o da UNICAMP, sob orienta•€o da professora 
Dra. Maria $ngela Miorim. A tese teve como problem‚tica central a busca por 
conhecer como se desenvolveu o ensino da matem‚tica no interior da escola Liceu 
Cora•€o de Jesus de S€o Paulo nos seus primeiros 44 anos, com a perspectiva de 
compreender as rela•%es sociais, culturais e principalmente as pr‚ticas cotidianas 
escolares, os modos de fazer, que caracterizariam tal institui•€o. 

Conhecer a organiza•€o do tempo escolar e a arquitetura da escola contribuiu 
para a compreens€o da rotina, do cotidiano, e das pr‚ticas, entendidas como 
modos de fazer na concep•€o de Certeau (1994). Embora o foco da tese tenha sido 
o ensino de matem‚tica, este est‚ imerso em um contexto mais amplo que precisa 
ser considerado, uma vez que os processos de ensinar e aprender se d€o a todo o 
momento, em todos os espa•os. Com o intuito de conhecer o contexto hist"rico 
e cultural no qual o ensino de matem‚tica se desenvolveu, foram utilizadas fontes 
escritas e principalmente imagens iconogr‚®cas, principalmente fotogra®as. 

As imagens iconogr‚®cas s€o importantes recursos para a reconstru•€o do cotidiano 
de pessoas comuns, auxiliando na reconstru•€o da cultura material do passado. Os 
detalhes, a presen•a de determinados objetos e de a•%es permitem ao historiador em 
educa•€o matem‚tica compreender processos complexos que seriam dif&ceis de expressar 
por meio de textos escritos. Em suma, as imagens iconogr‚®cas abrem para o pesquisador 
diferentes possibilidades de olhar e de interpretar o passado. Segundo Burke (2004, p. 
17), ª[...] as imagens assim como textos e testemunhos orais, constituem-se numa forma 
importante de evid•ncia hist"rica. Elas registram atos de testemunho ocular.º

Primeiramente, ! bom lembrar que o Liceu Cora•€o de Jesus em S€o Paulo foi 
a segunda escola salesiana fundada no Brasil (1885). Trata-se de uma institui•€o 
educativa com pr‚ticas culturais em muitos aspectos diferenciadas de outras 
institui•%es daquele per&odo ou atuais. Uma escola de meninos dirigida por homens, 
onde a presen•a feminina ! reduzida e sistematicamente ignorada em textos o®ciais, 
fotogra®as, revistas e outros documentos. Mulheres n€o habitam esse mundo.

Os salesianos chegam ao Brasil em 1883, em meio a um per&odo de mudan•as s"cio-
econ'micas e culturais. Vive-se o per&odo de transi•€o do Imp!rio para a Rep#blica.  
Muitos interesses estavam presentes e favoreceram a instala•€o da congrega•€o salesiana 
no Brasil. A C#ria Romana interessada em conter a expans€o protestante e promover 
a reforma Cat"lica; a Coroa Brasileira e, posteriormente os republicanos, envoltos 
com o processo civilizat$rio e com a manuten•€o de uma classe dirigente; os bispos 
romanizados brasileiros buscando impor o projeto da Santa S!. Para Dom Bosco e seus 
seguidores, a vinda para o Brasil representava a expans€o de suas obras pela Am!rica 
Latina e a implanta•€o do projeto da Santa S!. O Brasil nesse per&odo carece de pol&ticas 
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p#blicas para a Educa•€o, a quantidade de desvalidos e ing%nuos chama a aten•€o e 
a presen•a de uma ordem religiosa que tem como caracter&stica o atendimento aos 
menos favorecidos, pautado em um ensino que valoriza o aprendizado de um of&cio, 
! bem vinda. Os salesianos trazem para o Brasil o sistema educativo criado por seu 
fundador, Dom Bosco, denominado de Sistema Preventivo de Dom Bosco.  

Tal sistema, fundamentado no trip! ªraz€o, religi€o e amorevolezzaº2, gera uma 
s!rie de pr‚ticas educativas que o caracterizam e o singularizam, constituindo o que os 
salesianos denominam o estilo salesiano: �P���P�S�B�U�Ø�S�J�P���G�F�T�U�J�W�P, �B�T���G�F�T�U�B�T, �P���U�F�B�U�S�P���F�E�V�D�B�U�J�W�P, 
�B���N�Þ�T�J�D�B���F���P���D�B�O�U�P���F�E�V�D�B�U�J�W�P, �P�T���Q�B�T�T�F�J�P�T �F���F�Y�D�V�S�T�Ü�F�T, �B�T���Q�S�F�N�J�B�Î�Ü�F�T, �B�T���B�U�J�W�J�E�B�E�F�T��
�G�Ó�T�J�D�B�T e o boa noite (uma r‚pida fala de 5 minutos do Diretor ou de outro padre 
com o intuito de deixar uma mensagem, uma acolhida). A vigil*ncia, entendida pelos 
salesianos como presen•a, que tinha o objetivo de p&r os alunos na impossibilidade de 
cometer faltas, era um elemento central dessas pr‚ticas. Eram pr‚ticas vigiadas. A alegria 
era outro aspecto enfatizado nessas pr‚ticas, al!m da n€o aceita•€o de castigos f&sicos.

Convido o leitor a adentrar nessa p‚gina do passado e imaginar-se no interior 
dessa escola, conhecer seus modos de ser e fazer. O tempo e a a•€o humana mudaram 
a paisagem, mas a fotogra®a, que se a®rma ter sido vista pelo pr"prio Dom Bosco 
na It‚lia, deixou registrada a nova moradia dos padres salesianos quando chegaram 
a um pa&s desconhecido.

Ilustra••o1 - Fotogra®a do Liceu Cora••o de Jesus, 1886

Fonte: Arquivo Histƒrico ISSP.

2 N€o existe uma tradu•€o espec&®ca ou su®cientemente pr"xima para a palavra italiana amorevolezza. 
Geralmente ! traduzida como carinho fraterno, amor irrestrito.
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Para compor a nova casa salesiana, foram chamados membros da 
Congrega•€o da Prov&ncia do Uruguai. Em 1885, mais precisamente em 5 de 
junho, chegavam do Uruguai os italianos Pe. Louren•o Giordano, que seria o 
primeiro diretor do Liceu Cora•€o de Jesus, e o coadjutor Jo€o Bologna, Pe. 
Miguel Borguino, diretor do col!gio Salesiano Santa Rosa do Rio de Janeiro, 
acompanhou os rec!m-chegados, al!m de lhes pagar a viagem. No mesmo ano 
chegava, para exercer o cargo de prefeito do Liceu, o Pe. Bernardino Monti, 
rec!m ordenado. 

Nesse per&odo, a organiza•€o pedag"gica e administrativa do Liceu seguia as 
normas das casas salesianas existentes na It‚lia, pa&s de origem da Congrega•€o. 
Apenas, posteriormente, no atendimento +s exig•ncias governamentais, ! que se 
con®guravam algumas mudan•as estruturais mantendo-se, no entanto, a inten•€o 
de tornar as casas do Brasil extens%es das casas italianas. Em seus primeiros anos 
de funcionamento, a organiza•€o do Liceu era composta por: Diretor ± superior 
e respons‚vel pelo andamento espiritual, pedag"gico e material da institui•€o. Ao 
Diretor cabia o papel de pai da casa, que deveria estar sempre junto, pr"ximo dos 
alunos e de seus dirigidos; �1�S�F�G�F�J�U�P ± uma esp!cie de vice-diretor, encarregado 
da gest€o geral e material da casa. Substitu&a o diretor quando este estivesse 
ausente. Dele dependia a disciplina, o asseio (revista semanal da limpeza das 
roupas, cabe•a e dos cabelos) e os v‚rios servi•os da casa. ªEm alguns casos ! 
auxiliado por um ec'nomo, a quem compete cuidar do pessoal, dos coadjutores, 
dos familiares e, em geral, do asseio dos meninos, da limpeza e manuten•€o 
da casaº. (CIMATTI, 1939, p. 54); �$�P�O�T�F�M�I�F�J�S�P�� �F�T�D�P�M�B�S ± era o encarregado 
de regular, prover o que pudesse ser necess‚rio aos alunos e aos mestres nas 
aulas, nos estudos e nas o®cinas, e ªLembrar freq<entemente aos professores que 
trabalham para a gl"ria de Deus [...]º (SANTOS, 2000, p. 250); �$�B�U�F�R�V�J�T�U�B ± 
cuidava das necessidades espirituais dos meninos, inclusive que se aproximassem 
dos sacramentos. Entre outras coisas, devia zelar para que os chefes de dormit"rio 
estivessem pontualmente em seus lugares, bem como nas fun•%es sagradas. Al!m 
disso, deviam cuidar dos cl!rigos para que aprendessem as cerim'nias sacras, 
estudassem teologia e decorassem trechos do Novo Testamento; �.�F�T�U�S�F�T���E�F���B�V�M�B��
�F���N�F�T�U�S�F�T���E�F���P�G�Ó�D�J�P, ou seja, os professores de aulas te"ricas e das o®cinas, cujas 
atribui•%es em s&ntese podem ser resumidas a agir com coer•ncia, zelo, primar 
pela disciplina e organiza•€o dos alunos, interrogar a todos os alunos ao longo 
da aula, preparar as aulas e, ao menos uma vez por m•s, aplicar um trabalho de 
avalia•€o e, ap"s corrigi-lo, apresentar os resultados ao Diretor ou ao Conselheiro 
Escolar; �"�T�T�J�T�U�F�O�U�F�T���E�F���F�T�U�V�E�P����E�F���B�V�M�B�T���F���E�F���P�G�Ó�D�J�P, ou membros de dormit"rio, 
que zelavam pela disciplina, boa ordem, moralidade e bom emprego do tempo 
nas classes que lhes eram con®adas. 
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Fa•amos uma r‚pida excurs€o pelos espa•os do Liceu por interm!dio das imagens 
iconogr‚®cas que mostram os progressos da modernidade e as perman•ncias de um 
passado com ra&zes na It‚lia do S!culo XIX. Segundo Burke (2004, p. 111), ª[...] muito 
ainda pode ser aprendido atrav!s do estudo cuidadoso de pequenos detalhes em imagens 
de interiores - casas, tavernas, caf!s, salas de aula, lojas, bibliotecas, teatros, etcº.

Ilustra••o2 - Fotogra®a Padaria 1898 
Fonte: Arquivo Histƒrico ISSP. 

Iniciemos pela Padaria, onde o p€o fabricado fazia parte do caf! da manh€ dos 
alunos e da comunidade que o comprava regularmente. Sua inaugura•€o se deu em 
1898 e despertou aten•€o da imprensa italiana (jornal La Tribuna) e da imprensa 
brasileira da !poca. Conforme narra Isa# (1985) o Dr. Alfredo Moreira Pinto 
escreveu no Correio Paulistano ª[...] despertou minha aten•€o uma padaria do 
sistema Baker, a mais perfeita no g•nero que conhe•o. Possui um forno cozimento-
cont&nuo, com registro e regulador de calor, pir'metro, injetor de calor, masseira 
movida a vapor e mais aparelhos para preparar a massaº (ISA=, 1985, p. 85). 

A padaria no ambiente escolar seria, entre outras coisas, uma economia de gastos 
e um elemento de independ•ncia do mundo exterior. Al!m disso, o p€o em si sempre 
foi um simbolismo religioso fortemente associado + ideia de trabalho e de partilha.
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Da padaria passemos + biblioteca.

Ilustra••o 3 - Biblioteca do Liceu 1919 
Fonte: Arquivo Histƒrico ISSP.

A Biblioteca sofreu algumas reformas. A foto de 1919 ! a mais antiga 
encontrada, provavelmente o aspecto apresentado seja anterior a essa data. Os 
livros guardados em estantes fechadas refor•am o cuidado com o acesso aos livros, 
que era severamente controlado. A preocupa•€o com a m‚ in¯u•ncia da leitura 
aparece na m‚xima de Dom Bosco:

N€o h‚ pior veneno para a juventude do que os maus 
livros. E em nossos dias s€o ainda mais tem&veis porque 
s€o numerosos e as vezes se apresentam com a mascara de 
religiosidade. Si amaes a f!, se amaes a vossa alma, n€o leiaes 
esses livros, sem terdes antes a approva•€o do confessor 
ou de outra pessoa de doutrina segura e insigne piedade. 
Attentae bem no que digo: doutrina segura e insigne 
piedade (CIMATTI, 1939, p. 175).

Tal preocupa•€o com o que se l• ! consequ•ncia de todo um movimento 
da Igreja que busca >[...] fazer do livro, da imprensa e da leitura um local e 
resist•ncia encarni•ada e, se necess‚rio, a base de uma futura reconquista> 
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(CHARTIER, 1995, p. 40). Uma subvers€o aos novos tempos. A quantidade 
de livros impressiona. Nesse espa•o os alunos consultavam os livros, por!m n€o 
estudavam, para isso existiam as salas de estudo. 

Ilustra••o 4 - Sala de estudos 
Fonte: anu„rio de 1920.

As salas de estudos tamb!m eram salas de aula. A fotogra®a da Ilustra•€o 4, retirada 
do anu‚rio de 1920, escolhida devido a uma melhor qualidade na digitaliza•€o, 
aparece em anu‚rios anteriores, da& inferir-se que deve datar da primeira d!cada 
do s!culo XX. O ponto de fuga dessa foto est‚ justamente no rel"gio e no grande 
cruci®xo; tempo, disciplina e religiosidade norteiam as a•%es dos alunos. A grande 
quantidade de carteiras sendo que em cada uma sentavam dois alunos, mostra que em 
cada turma havia um n#mero consider‚vel de meninos. As grandes janelas, al!m de 
propiciarem melhor ventila•€o, permitem a vis€o do lado de fora do que se passa no 
interior da sala, o que garante a vigil*ncia tanto do aluno como do professor. Mesmo 
nas constru•%es mais recentes, tal estilo de janelas permaneceu. 

O professor ao centro, + frente, det!m o poder e a fun•€o de controle. Um 
olhar mais atento tem-se a sensa•€o de que tal sala, do modo como foi fotografada, 
com suas paredes altas, a disposi•€o das carteiras, lembra o interior de uma igreja, 
na qual, ao centro, encontra-se o Cristo cruci®cado. O acesso ao conhecimento, 
de certa forma, propicia a eleva•€o do esp&rito. 

Miolo_Revista de Educação Pública_41.indd   583 12/5/2011   16:37:44



584       �s       Educa••o em Ci!ncias e Matem„tica

R. Educ. P"bl. Cuiab„, v. 19, n. 41, p. 577-597, set./dez. 2010 

A fotogra®a da Ilustra•€o 5, que aparece em v‚rios anu‚rios, retrata o corredor 
que d‚ para as salas de aula. Um corredor comprido com janelas amplas por 
onde circulava o Assistente, que observava alunos e professores no interior da sala. 
Tamb!m o modo como tal cena foi captada pelo fot"grafo nos leva a imaginar um 
longo caminho a ser percorrido; a sensa•€o de pequenez diante da vida, da escola, 
do poder e da grandiosidade de Deus e de suas obras. 

Ilustra••o 5 - Galeria interna das aulas 
Fonte: anu„rio 1921.

O museu de hist"ria natural ! um espa•o intrigante e mostra a preocupa•€o 
com a cria•€o de museus nas escolas, uma pr‚tica que se intensi®ca nesse per&odo 
hist"rico da educa•€o brasileira. Os museus passam a ter destaque e ocupam 
amplos espa•os f&sicos, segundo Faria Filho (1998).

A quantidade e diversidade de p‚ssaros empalhados chamam aten•€o, embora 
n€o se tenham maiores informa•%es ou evid•ncias de como esse museu participaria 
efetivamente no processo de ensino de ci•ncias.  
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Ilustra••o 6 - Fotogra®a Museu de Histƒria Natural 
Fonte: Arquivo Histƒrico ISSP,[19-].

Al!m dos p‚ssaros, em outro espa•o do museu (Ilustra•€o 7), encontramos uma s!rie 
de objetos relacionados +s ‚reas de qu&mica, de f&sica e de biologia. A presen•a na primeira 
prateleira + esquerda de alguns s"lidos geom!tricos e mais ao centro de diferentes tipos de 
balan•as, nos faz inferir que tais recursos j‚ eram considerados importantes, uma vez que 
ocupavam um espa•o no museu. No entanto, a disposi•€o dos objetos e o fato de estarem 
expostos em vitrines fechadas indicam que esses n€o deveriam ser tocados ou manipulados 
pelos alunos, apenas observados. Da& a d#vida sobre a utiliza•€o ou n€o de tais recursos para 
o ensino de matem‚tica. Talvez os professores se referissem a eles e mesmo os manuseassem 
em alguns momentos, todavia a atitude dos alunos seria passiva, n€o diretiva. 

Ilustra••o7 - Museu Ci!ncias 
Fonte: Anu„rio, [19-].
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O refeit"rio (Ilustra•€o 8) ! outro espa•o interessante, onde os alunos se 
encontram diariamente. Algumas regras s€o seguidas, tendo como refer•ncia 
o Regulamento das Casas Salesianas da Sociedade de S. Francisco de Sales, 
redigido por Dom Bosco.

Ilustra••o 8 - Fotogra®a Refeitƒrio 
Fonte: Arquivo Histƒrico ISS, 1921.

Vejamos algumas:

8 - Faz parte da mod!stia o modo de estar + mesa, pensando 
que os alimentos nos s€o dados, n€o como aos brutos, s" 
para saciar o appetite, mas sim para manter s€o e vigoroso 
o corpo, este instrumento material do qual nos havemos de 
servir para conseguir a felicidade da alma.

9 - Antes e depois das refei•%es, fazei as ora•%es de costume, 
e durante as mesmas, procurai tamb!m alimentar o esp&rito, 
ouvindo em sil•ncio aquelle pouco de leitura que se faz.

10 - N€o ! permitido comer ou beber sen€o o que fornece o 
estabelecimento. Os que de fora receberem frutas, comidas 
ou bebida de qualquer esp!cie que sejam, dever€o entregar 
ao Superior, que permitir‚ sejam usadas com modera•€o. 

11 - Muito se voz recomenda que n€o estragueis o menor 
bocado que seja de sopa, de p€o e de outras comidas. N€o 
esque•amos o exemplo do Salvador, que mandou seus 
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Ap"stolos recolher as migalhas de p€o, para que se n€o 
estragassem. Colligite fragmenta ne pereant, ser‚ punido com 
severidade e muito deve receiar que Nosso Senhor n€o o 
fa•a morrer + fome. (Regulamento das Cazas salesianas).
 

Controle e vigil*ncia sobre os modos de ser e de fazer + mesa, garantidos por 
meio da perpetua•€o de uma vis€o de Deus como quem est‚ presente, observando 
tudo e todos, e que castiga e pune a quem n€o segue as regras. Al!m disso, o 
comportamento + mesa, o uso de talheres ao inv!s das m€os, est‚ associado + 
civilidade, ao abandono do estado de animalidade e de selvageria, costumes que 
necessitam ser apreendidos.    

Uma r‚pida visita + cozinha e encontramos apenas homens cozinheiros; 
mulheres n€o aparecem. 

Ilustra••o 9 - Cozinha 
Fonte: anu„rio, 1915.

Os alunos tinham acesso aos dormit"rios somente no hor‚rio de dormir, ap"s 
as ora•%es e o momento do Boa Noite, sendo proibida a perman•ncia ao longo do 
dia ou o acesso de pessoas externas ao col!gio, mesmo familiares. Cada se•€o de 
meninos: menores, m"dios, subm"dios e maiores tinha seu pr"prio dormit"rio, e um 
Assistente zelava pela conduta dos meninos nesse local.
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Ilustra••o 10 - Fotogra®a dormitƒrio 
Fonte: Arquivo Histƒrico ISSP, [19-?]. 

Os dormit"rios expressam a concep•€o de uniformiza•€o e de limpeza. 
As camas, distribu&das simetricamente pelo espa•o, deixavam espa•os 
intermedi‚rios para facilitar a passagem do Assistente respons‚vel por 
manter a ordem e a disciplina. A disposi•€o das camas, uma de costas para 
outra, separadas por mobili‚rio, inviabiliza qualquer forma de contato 
mais pr"ximo. Nenhuma decora•€o ou objeto exposto, tudo exatamente 
igual. Espa•o amplo, arejado e iluminado pela luz do sol. Lembra a 
produ•€o em s!rie de m"veis. 

Os pais dos alunos e visitas em geral eram recebidos numa sala espec&®ca 
e n€o podiam circular pelas depend•ncias do col!gio, da& talvez, justi®que-
se, juntamente com a inten•€o de registrar os avan•os da escola, a frequ•ncia 
com que encontramos fotogra®as que mostram as depend•ncias do Liceu nos 
anu‚rios de 1915 a 1929. Algumas fotos s€o repetidas em diferentes anu‚rios e 
toda novidade ! fotografada e registrada, muitas vezes sem o acompanhamento 
de um texto, apenas a fotogra®a deixando sua mensagem subliminar. Os 
anu‚rios serviam de espa•o para a solicita•€o de contribui•%es em dinheiro 
para a escola, mostrar os espa•os f&sicos onde esse dinheiro era aplicado 
constitu&a-se numa t‚tica.  As salas de visita (Ilustra•€o 11) eram decoradas 
com quadros e folhagens, o que as diferenciava dos demais espa•os.
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Ilustra••o 11 - Salas de visita 
Fonte: Anu„rio, 1917. 

O asseio, os momentos de higiene, era um elemento extremamente 
valorizado por Dom Bosco. Nas casas salesianas a ordem e o asseio exterior 
eram entendidos como necess‚rios para a limpeza e pureza de alma. A 
preocupa•€o com a sa#de dos meninos ! evidente, na medida em que 
existe toda uma estrutura de atendimento em caso de doen•as, com sala de 
atendimento m!dico (Ilustra•€o 12), de enfermaria e com a ch‚cara Chora 
Menino, na regi€o do bairro de Santana, que possibilitaria isolamento e 
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proximidade com a natureza, o que auxiliaria o processo de cura. A 
preven•€o de doen•as se d‚ por meio das atividades f&sicas, da alimenta•€o 
e da higiene, inclusive bucal. No entanto, tais cuidados com a sa#de e 
higiene n€o impediram as epidemias que permearam a hist"ria de S€o Paulo 
e do col!gio que desencadearam uma s!rie de programas governamentais 
de higieniza•€o e disciplinariza•€o do corpo. Pr‚ticas sanitarizadoras s€o 
implantadas e abarcam desde a demoli•€o de corti•os, de casebres e de 
moradias indesejadas a campanhas de vacina•€o obrigat"rias, a exemplo da 
vacina•€o contra a var&ola em 1904.

Ilustra••o 12 ± Consultƒrio 
Fonte: anu„rio, 1921. 

As imagens da Ilustra•€o13 mostram o sal€o de barbeiro inaugurado em 
1919 e o gabinete dent‚rio. O Liceu, de certa forma, era auto-suficiente, 
os espa•os previam situa•%es diversas, n€o sendo necess‚rio que os alunos 
sa&ssem das depend•ncias da institui•€o a n€o ser por ocasi€o dos passeios 
e dos desfiles.
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Ilustra••o13 - Sal•o de barbeiro e gabinete dent„rio 
Fonte: anu„rio de 1915.

A arquitetura do col!gio modi®cou-se por meio de constru•%es sucessivas. 
No entanto, ap"s a d!cada de 20, praticamente manteve-se a mesma estrutura 
at! os dias de hoje. 

Al!m da organiza•€o do espa•o ! importante nos determos para a organiza•€o do 
tempo escolar. Tempo este que auxilia a desvelar conceitos e concep•%es de homem 
e de mundo. Al!m de doutrinar o esp&rito e desenvolver a disciplina, promove o 
controle dos meios de produ•€o, de circula•€o e de consumo. Este tempo, cuja 
cria•€o ! humana, estabelece regras de conviv•ncia social e imp%e culturas por meio 
da padroniza•€o de a•%es e de atitudes. Este tempo, no entanto, pode ser subvertido 
na medida em que se criam novas possibilidades ou pr‚ticas de lidar com ele. 
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Para Escolano (2000), o espa•o e o tempo n€o s€o simples esquemas abstratos ou 
estruturas neutras, mas podem ser percebidos como duas dimens%es da cultura escolar 
intr&nsecos. Por meio do controle do tempo e do espa•o, legitima-se e ! transmitido 
aos alunos um conjunto de valores culturais e sociais que de®nem e instituem um 
determinado discurso pedag"gico, uma cultura educativa e certas regras de conduta. 

Diante disso, o tempo no Liceu Cora•€o de Jesus ao longo do per&odo estudado 
sempre foi algo extremante cuidado, vigiado e controlado. Uma das principais 
preocupa•%es de Dom Bosco era: que os meninos n€o ®cassem ociosos, que sempre 
se ocupassem de algo que lhes elevasse o esp&rito, evitando assim cometerem faltas, 
pecados. Nesse sentido, a organiza•€o do calend‚rio escolar e da rotina se torna 
mais do que simples a•%es educativas, mas estrat!gias de controle e de preven•€o. 

Durante os primeiros anos de funcionamento, o Liceu Cora•€o de Jesus ofereceu 
cursos relacionados ao ensino  preliminar, pro®ssional e ginasial em regime de internato 
e de externato. Em 1916, a escola contemplaria tamb!m alunos em regime de semi-
internato. Naqueles primeiros anos, o Liceu pretendia seguir o modelo de internato 
Italiano da escola de Valdoco, localizada em Turim na regi€o do Piemonte. Entretanto, 
as diferen•as clim‚ticas e culturais levariam os alunos da escola de Niter"i no Rio de 
Janeiro a adoecer; isso teria levado a congrega•€o a organizar um hor‚rio que respeitasse 
as condi•%es clim‚ticas brasileiras, o que foi adotado em S€o Paulo.

Lembrando que aprendizes eram aqueles que frequentavam os cursos 
pro®ssionalizantes (alunos internos, subdivididos em aulas pr‚ticas e te"ricas), e 
estudantes, os alunos dos cursos proped•uticos. As aulas aconteciam com a presen•a 
do professor respons‚vel pela exposi•€o dos conte#dos em forma de li•%es; j‚ os 
momentos de estudo preparat"rios para as aulas eram feitos nas salas de aulas ou em 
salas espec&®cas com um Assistente sempre pr"ximo, zelando pela ordem. 

Cada per&odo de aulas n€o deveria durar mais do que 45 minutos, de prefer•ncia 
30. As aulas eram intercaladas com hor‚rios de recreio e de estudos. Acorda-se 
cedo e dorme-se cedo. Como aponta Escolano (2000), o controle do tempo escolar 
organizado em espa•os curtos de tempo, ritmados e repetitivos constitui-se em 
mecanismos de controle, ordenados conforme inst*ncias de poder nem sempre 
vis&veis. Esse modelo caracter&stico da Igreja, bem como de outras institui•%es, a 
exemplo da militar e da penitenci‚ria, con®gura uma ordem escolar uniforme e 
r&gida que induz a comportamentos disciplinados e a in!rcia sob o ponto de vista 
pol&tico. N€o existe espa•o para inova•%es ou ¯exibilidade de hor‚rios. 

Mesmo os momentos de suposta quebra de rotina, como as quintas-feiras, 
segue-se uma determinada sequ•ncia de a•%es e de regras de conduta. As quintas-
feiras eram dias especiais em que aconteciam os passeios para os alunos internos e 
atividades diferenciadas para os externos e semi-internos. N€o se sabe ao certo o 
porqu• da quinta-feira no Brasil ser um dia especial. 
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Conv!m notar que a aus•ncia de aula no meio da semana 
era comum nas escolas do pa&s, ali‚s, estabelecidas tamb!m, 
no Estatuto dos Cursos Jur&dicos do Imp!rio, vigente nas 
faculdades de Direito de S€o Paulo e de Recife, desde 1853. 
Como o ®m de semana ingl•s quase n€o existia e as viagens 
eram dif&ceis, julgava-se que, para o ensino-aprendizagem 
era melhor perder um dia no meio da semana do que dois 
dias consecutivos de folga escolar (s‚bado e domingo) 
(SANTOS, 2000, p. 201-202). 

Enquanto os alunos internos sa&am do espa•o f&sico do Liceu para passear as 
quintas-feiras, os alunos externos e semi-internos permaneciam na escola com 
aulas diferentes das ministradas nos demais dias da semana, ªhaver‚ exerc&cios 
militares e de gymn‚stica, aulas de moral e educa•€o phisica, desenho e outras 
que se n€o possam dar durante a semana.º (ANU?RIO de 1917, ap•ndice).

Tendo presente o exposto at! ent€o, fa•amos um exerc&cio e imaginemos a 
seguinte cena3: um amplo dormit"rio e dezenas de meninos acordando ao som do 
Assistente que entre palmas e o soar de um sininho grita em voz alta Benedicamos 
Domino (Bendigamos ao senhor). Um sonoro coro de vozes infantis sonolentas 
responde Deo gratias (Gra•as a Deus). Pular da cama, tomar banho frio, vestir-se 
e arrumar a cama, tudo em 30 minutos e em sil•ncio. 

Em ®la dirigem-se + Igreja para as ora•%es da manh€ (em latim): 'ngelus, tr•s 
Ave-Marias ± Oremus - Gloria Patri ± Eu vos adoro - Ave Maria ± Credo± Salve 
Rainha ±Angele Dei. Depois recitam os Mandamentos de Deus e da Igreja, os Sete 
Sacramentos, os Atos de F!, de Esperan•a e de Caridade, de Contri•€o, a ora•€o a 
S€o Luiz de Gonzaga com Pater Noster ± Ave Maria ± Gloria Patri e Oremus. Rezam 
ainda o ter•o, seguido da ladainha de Nossa Senhora, - Ave-Maria para a paz em 
casa, um Pater Noster, Ave-Maria e Gl$ria Patri pelos pais, parentes e benfeitores, 
um De Profundis pelas almas do purgat"rio e ao ®nal uma invoca•€o ao Esp&rito 
Santo e uma breve leitura espiritual. Enquanto os alunos rezam, um padre celebra 
a missa di‚ria (opcional na teoria e obrigat"ria na pr‚tica) e outros atendem nos 
confession‚rios. Nesses momentos, as conversas s€o rigorosamente proibidas, o 
#nico som a ser ouvido ! o das ora•%es em coro, intercaladas pelos momentos de 
sil•ncio, por ocasi€o da Consagra•€o na missa. Ap"s as ora•%es ®nais, em sil•ncio 
os alunos seguem em dire•€o ao refeit"rio para o caf! da manh€. 

3 A elabora•€o da cena foi inspirada nos textos de Negr€o (1999), de Santos (2000), em textos de Dom 
Bosco e no ªRegulamento para as casas de S€o Francisco de Sallesº.

Miolo_Revista de Educação Pública_41.indd   593 12/5/2011   16:37:47



594       �s       Educa••o em Ci!ncias e Matem„tica

R. Educ. P"bl. Cuiab„, v. 19, n. 41, p. 577-597, set./dez. 2010 

Antes de sentarem + mesa, os alunos fazem o sinal da cruz, recitam a Ave-
Maria com a invoca•€o ªA Maria Auxilium Christianorum...º Ao sinal da sineta, 
est‚ liberada a conversa. Um pequeno recreio ap"s o caf! e os estudantes dirigem-
se para o sal€o de estudos e os aprendizes para as o®cinas pro®ssionalizantes. 

Nas o®cinas, seguem-se as regras j‚ determinadas no regulamento: iniciar 
o trabalho com a reza do Actiones e Ave- Maria; obedecer irrestritamente aos 
superiores; dedicar-se com empenho ao aprendizado do of&cio; n€o circular pelas 
o®cinas; ! proibido no ambiente das o®cinas bebidas alco"licas, jogar, brincar ou 
qualquer forma de divers€o; manter o m‚ximo de sil•ncio poss&vel; zelar pelos 
equipamentos. Tais regras s€o lidas todos os s‚bados em voz alta, e c"pias s€o 
a®xadas nas o®cinas; encerram-se as atividades com a reza da Ave-Maria ao meio-
dia e do Angelus Domini ao anoitecer.

J‚ os estudantes internos, ap"s o caf!, dirigem-se +s salas de estudo e ap"s 
a sequ•ncia de ora•%es: In nomine patris (sinal da cruz) ± Actiones nostras ± Ave-
Maria ±Maria Auxilium Christianorum ± In nomine Patris, sob a vigil*ncia do 
Assistente preparam as li•%es e as tarefas de aula. Terminam o momento de 
estudos com In nomine Patris ± Agimus tibi gratai Maria Auxilium Christianorum 
± In nomine Patris. 

Os alunos semi-internos n€o assistem +s missas di‚rias e iniciam suas 
atividades pelo momento de estudo +s 7h e 15min. As aulas da manh€, para os 
internos estudantes e semi-internos, s€o intercaladas por um pequeno recreio no 
qual ! servido um lanche (merenda). O recreio, espa•o onde o sil•ncio n€o ! 
exigido, acontece entre gritos, brincadeiras e jogos dirigidos pelos Assistentes; as 
crian•as vivem a experi•ncia da recrea•€o, embora sejam aconselhadas a n€o se 
isolarem ou conversarem em pequenos grupos sob receio de que se ocupem com 
pensamentos imorais.

Durante o almo•o, que ! iniciado pelo Angelus Domini, um aluno l• o texto 
de um livro que pode ser uma hist"ria, um conto ou algo semelhante. Ao som 
da campainha, iniciam-se as conversas e logo ap"s o almo•o, um novo recreio. 
Alguns alunos nesse intervalo dirigem-se + igreja e fazem ora•%es individuais ± a 
frequ•ncia era maior na !poca das provas e dos exames.

@ tarde, novamente aulas, estudo e recreio intercalados. Um pequeno 
intervalo antecede e segue o jantar, depois mais um momento de estudos. K bom 
lembrar que os alunos aprendizes intercalavam aulas te"ricas e aulas pr‚ticas, em 
forma de trabalho nas o®cinas, n€o ®cando muito claro o tempo destinado a 
uma e outra modalidade.

O dia se encerra para os internos com as ora•%es da noite: Sinal da Cruz, 
Eu voz adoro, Ave-Maria, Creio em Deus, Salve Rainha, Anjo de Deus (em 
portugu•s). Por tr•s vezes se repete: Querida m#e, virgem Maria, fazei que eu 
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salve a minha alma, seguida cada vez de uma Ave-Maria e de Gl"ria ao Pai. Os 
Superiores e Mission‚rios recitam a Ave-Maria, Gl"ria pelo descanso eterno de 
Dom Bosco, e a jaculat"ria Sancte Ioannes, ora pro nobis e depois a mesma ora•€o 
ao mesmo santo e uma Ave- Maria ! recitada pelos ex-alunos. Uma breve pausa 
para um exame de consci•ncia, seguida pelo Ato de Contri•€o, as jaculat"rias 
Jesus, Jos!, Maria e encerra-se tudo com um Sinal da Cruz. 

Ap"s a ora•€o da noite, acontece o tradicional Boa NoiteQ, pr‚tica iniciada por 
Dom Bosco nos orat"rios da It‚lia. Em seguida, os alunos retiram-se em ®la para 
os respectivos dormit"rios. L‚, enquanto se preparam para deitar, um menino l• 
um texto e ao terminar fala Tu autem Domine, misere nobis (senhor tende piedade 
de n"s). Os demais respondem Deo gratias. Novamente o sil•ncio sagrado. Por 
entre as camas, o Assistente passa rezando o ter•o, e quando percebe que todos 
dormem dirige-se a sua cela.

Sineta, frases de comando em forma de ora•%es e palmas constituem-se em 
ferramentas utilizadas com o intuito de manter-se a ordem, dar ritmo +s a•%es, 
criar o h‚bito e a rotina disciplinar. Aprende-se disciplina pela repeti•€o. Aprende-
se disciplina por meio dos sons. E tamb!m, por meio dos gestos, express%es e 
olhares dos assistentes e dos professores. 

A rigorosidade no modo de ser e de fazer dos alunos, a busca por um 
comportamento padr€o que valorize o sil•ncio, os bons modos + mesa, o trato com 
os colegas e professores, bem como as normas de conduta nas o®cinas, na escola e 
fora dela (des®les e passeios) v€o al!m da catequiza•€o, buscam impregnar na vida 
dos meninos o ide‚rio de civilidade e a educa•€o dos sentidos. A•%es tais como: 
o uso do sil•ncio, a presen•a das ®las para o ingresso nas salas de aula (contr‚rias 
ao desejo de Dom Bosco, mas pr‚tica adotada no Brasil), a organiza•€o do tempo 
escolar em espa•os curtos e articulados, o uso de som, de gestos e de palavras 
de comando v€o refor•ar um modelo de educa•€o que visa entre outras coisas 
preparar para o mundo moderno e para o trabalho do operariado.  

A organiza•€o do modelo educativo salesiano aproxima-se do modelo dos 
jesu&tas, lassalistas e de outras ordens religiosas, pois todas t•m, em s&ntese, como 
objetivo ®nal a aproxima•€o com Deus e com a Igreja Cat"lica. Todo e qualquer 
conhecimento, seja ele de natureza human&stica ou exata, deve de alguma forma 
propiciar a eleva•€o do esp&rito, no sentido de buscar a santidade em sua plenitude 
e concretude por meio da moralidade nas a•%es e nos pensamentos, seguindo os 
fundamentos da Igreja Cat"lica de Roma. Sendo assim, o ensino das matem‚ticas 
e de outras disciplinas, embora ocupe um tempo espec&®co no per&odo escolar, e 
essas disciplinas sejam ministradas por diferentes professores, ! entendido como 
um elemento dentro de um conjunto maior que visa a forma•€o ªde bons crist€os 
e honestos cidad€osº (m‚xima de Dom Bosco). 
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O controle e organiza•€o do tempo e espa•o s€o fundamentais para o 
desenvolvimento de tal modelo educativo, favorecendo o processo formativo do 
ideal de homem salesiano: crist#o e cidad#o desejado. Tamb!m nessa perspectiva, 
desenvolveram-se todas as pr‚ticas educativas do col!gio Liceu Cora•€o de Jesus 
ao longo do per&odo estudado (1885 a 1929).  
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