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Introdução

A  idéia ini cial pa ra de sen vol ver es ta pes qui sa sur giu da ne ces si -
da de de ela bo rar  uma dis ser ta ção de mes tra do no Pro gra ma de Es tu dos
pós-gra dua dos em Edu ca ção: His tó ria e Fi lo so fia da Edu ca ção, na Pon -
ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São Pau lo. Pa ra a es co lha do te ma uti li -
zou-se o co nhe ci men to ad qui ri do em pes qui sas an te rio res, com do cu -
men tos ori gi nais nos ar qui vos pú bli cos e, op tou-se pe la his tó ria das es -
co las, pú bli cas e pri va das, na ci da de de São Cae ta no do Sul. As in for -
ma ções so bre o as sun to  eram ra ras, mui tas ve zes for ma das por frag -
men tos das lem bran ças dos an ti gos mo ra do res. Es te tra ba lho sur giu pa -
ra sa nar uma la cu na na his tó ria da ci da de.
Os es tu dos ela bo ra dos so bre a lo ca li da de até o mo men to abor -
dam a ques tão da imi gra ção, da di vi são das ter ras, do es ta be le ci men to e
so bre vi vên cia das fa mí lias no no vo ter ri tó rio, das for mas do tra ba lho fa -
mi liar, do sur gi men to e de sen vol vi men to do co mér cio e das in dús trias,
en tre ou tros. Ne nhum de les se de tém na im por tân cia da cons tru ção do
es pa ço es co lar com  seus pro fes so res e alu nos. As es co las são ci ta das co -
mo par te do con tex to, com pe que nos co men tá rios que ilus tram o te ma
prin ci pal.
Os tex tos so bre a imi gra ção ita lia na man tém sem pre co mo ei xo o
tra ba lho nas fa zen das de ca fé no in te rior do Es ta do de São Pau lo, as re -
la ções en tre tra ba lho es cra vo e as sa la ria do. Pou cos au to res ana li sam os
nú cleos co lo niais de imi gran tes ita lia nos do in te rior de São Pau lo e, em
sua maio ria, tra tam das co lô nias de imi gran tes da re gião Sul do  país.
Os li vros so bre a his tó ria da edu ca ção no Bra sil des cre vem os
acon te ci men tos de mo do ge né ri co, pau tan do-se nos gran des pe río dos
his tó ri cos. As es co las, a sua le gis la ção e os  seus pro fes so res pa re cem
ser os mes mos pa ra to do o  país e os alu nos ra ra men te são ci ta dos nes tes
es tu dos. As es pe ci fi ci da de co mo o fun cio na men to das es co las lo ca li za -
das no in te rior dos es ta dos,  quais os alu nos que as fre qüen ta ram, co mo
de sen vol viam-se as au las ou  quem  eram os  seus pro fes so res não são
con si de ra dos.
Bus ca-se o pa pel e a im por tân cia da es co la pa ra a co mu ni da de de
imi gran tes ita lia nos ha bi tan tes do nú cleo co lo nial de São Cae ta no. No
ru mo con trá rio ao das ge ne ra li da des, de ve-se acom pa nhar a es co la em
 suas re la ções com os mo ra do res e o de sen ro lar dos acon te ci men tos. 

A nar ra ção do pas sa do, se for boa, is to é, não só "ver da dei -
ra" (quan to aos fac tos con ta dos) mas fei ta com um mí ni mo
de pro fun di da de, é in se pa rá vel da sim pa tia do his to ria dor
pe lo "vi vi do" do pe río do a que se re fe rem os acon te ci men -
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tos por ele nar ra dos, a ma nei ra co mo os ho mens des sa épo ca
apreen de ram e atra ves sa ram o que cons ti tui a ma té ria da sua
nar ra ção. Ora, es ta sim pa tia, que per mi te, se não a res ti tui -
ção, pe lo me nos uma res ti tui ção da qui lo que de sa pa re ceu, é
da or dem do afec ti vo ou do ideo ló gi co, ou de am bos. Es ta
subs ti tui-se à ques tão ex pli ci ta men te for mu la da pa ra cons -
truir o la ço en tre o pas sa do e o pre sen te: ali men ta es te es pa -
ço va zio que a pro fis são de his to ria dor, nes te ca so, con sis te
em preen cher.1

As fon tes uti li za das pa ra a ela bo ra ção des ta pes qui sa en con tram-
se, em sua  maior par te, no Ar qui vo Pú bli co do Es ta do de São Pau lo. Es -
te ma te rial es tá dis tri buí do em la tas me tá li cas que con têm os ma ços
com a do cu men ta ção; des tas  mais de cem fo ram ana li sa das. Os do cu -
men tos são ma nus cri tos ori gi nais e nem sem pre apre sen tam  boas con di -
ções de con ser va ção. Es tão se pa ra dos por gran des te mas co mo: no mes
das lo ca li da des, re que ri men tos e ofí cios, ou mes mo ins tru ção pú bli ca.
Abran gem pe río dos de tem po de ter mi na dos e, al gu mas ve zes, es tão em
or dem al fa bé ti ca.
No con jun to de no mi na do "lo ca li da des com le tra S" es tão os re la -
tó rios dos ins pe to res es co la res com os no mes e os ti pos de es co la, que
com põem o dis tri to pe lo  qual  eram res pon sá veis, os no mes dos pro fes -
so res e de  seus subs ti tu tos, a quan ti da de de alu nos ma tri cu la dos e fre -
qüen tes.
Nos do cu men tos de no mi na dos "ins tru ção pú bli ca" en con tram-se
os ter mos de no mea ção dos pro fes so res, in di ca ções pa ra subs ti tui ções
fei tas pe lo ins pe tor do dis tri to, lis tas de ma te riais ad qui ri dos pe la es co -
la, com re ci bos dis cri mi nan do a quan ti da de e os res pec ti vos va lo res, co -
mu ni ca dos so bre o iní cio do exer cí cio dos pro fes so res, re la tó rios de
pro fes so res co men tan do so bre as con di ções ge rais da es co la, o nú me ro
de alu nos ma tri cu la dos e fre qüen tes, ma pas com in for ma ções so bre a
ida de dos alu nos, a ca te go ria da es co la e o nú me ro de alu nos na cio nais e
es tran gei ros.
Nos ma ços "ins tru ção pú bli ca: ofí cios" cons tam re mo ções, pe di -
dos e au to ri za ções de ma trí cu las na Es co la Nor mal da Ca pi tal, de sis tên -
cias de pro fes so res, pe di dos de li cen ça saú de, a re la ção das es co las com
ca dei ras va gas, pe di dos de pas se pa ra a es tra da de fer ro.
Sob a de no mi na ção "ma nus cri tos en ca der na dos", há do cu men tos
con ten do os no me dos alu nos, o nú me ro de  suas fal tas e dos pro fes so res,
o to tal de  dias le ti vos e o no me dos pro fes so res. Es tes ma nus cri tos são
li vros de ano ta ções da Ins tru ção Pú bli ca so bre a vi da pro fis sio nal dos

1 François Furet. A oficina da história. Tradutor: Adriano D. Rodrigues. Lisboa: Gradiva, (s.d.), p. 26.
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 seus fun cio ná rios. Exis tem tam bém os li vros de cha ma da de al gu mas
das es co las es tu da das.
Vá rias  obras so bre le gis la ção de en si no, re gu la men tos da ins tru -
ção pú bli ca e anuá rios es ta tís ti cos, en tre ou tros, fo ram con sul ta dos na
bi blio te ca do Ar qui vo do Es ta do. Ou tros do cu men tos ne ces sá rios pa ra a
ela bo ra ção des te tra ba lho, fo ram en con tra dos na bi blio te ca do Mu seu
de San to An dré. São ma nus cri tos com pos tos por re qui si ções de li cen -
ças, afas ta men tos e pe di dos de ma te riais pe da gó gi cos pa ra as es co las,
 além dos li vros das  atas de reu niões da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Ber -
nar do2.  Em sua maio ria, es ses ma nus cri tos são có pias dos do cu men tos
en via dos pa ra os ór gãos com pe ten tes. 
O le van ta men to dos de poi men tos de al guns dos an ti gos mo ra do -
res, foi efe tua do pe la Fun da ção Pró-Me mó ria de São Cae ta no do Sul
du ran te o ano de 1995, com um pro je to de no mi na do "His tó ria de Vi da".
O ma te rial foi de gran de va lia: al gu mas das pes soas en tre vis ta das re cor -
da vam-se das es co las, dos pro fes so res, das brin ca dei ras, do co ti dia no
vi vi do por  seus  pais e de  seus  avós, re la tan do de ta lhes im por tan tes pa ra
a ela bo ra ção des te tra ba lho.
Fo ram uti li za dos nes ta pes qui sa, en tre ou tros do cu men tos, re la -
tó rios3 e re que ri men tos que  eram en via dos pe los pro fes so res e ins pe to -
res ao go ver no, se guin do um mo de lo es ti pu la do pe lo re gu la men to em
vi gor. Em al guns mo men tos, es ses re la tó rios es tão im buí dos do es pí ri to
re pu bli ca no. Por exem plo, há do cu men tos que ini ciam com o ter mo "ci -
da dão" no lu gar do  usual "ilus trís si mo se nhor", ne les são en con tra das
re cla ma ções e su ges tões so bre a ques tão edu ca cio nal bra si lei ra.
Na aná li se des ses re la tó rios de ve-se le var em con ta a lin gua gem
uti li za da, a po si ção de su bor di na ção de  quem os es cre veu e a  quem
 eram en de re ça dos. Ir pa ra  além das apa rên cias,  pois os do cu men tos re -
pre sen tam uma vi são par cial que foi de ter mi na da por  quem as ela bo rou.
Os fa tos que a do cu men ta ção  traz de vem ser ques tio na dos pa ra que se
pos sa ve ri fi car  quais são os ca mi nhos que guar dam, o que exis te nas en -
tre li nhas. De ve-se sem pre ana li sar com cri té rios os acon te ci men tos que
for mam o ob je to da in ves ti ga ção. 
A im por tân cia de tra ba lhar com do cu men tos ori gi nais é re le van te
pa ra o his to ria dor, ape sar de es ta rem en vol vi dos em um ce ná rio so cial
de ter mi na do. Os do cu men tos es tão nos ar qui vos por de síg nios le gais,
re tra tam o que a so cie da de de se ja va que fi cas se per pe tua do pa ra as pró -
xi mas ge ra ções. Afir ma Le  Goff: 

2 Atual município de Santo André.
3 Os relatórios eram enviados semestralmente pelos professores ao Diretor Geral da Instrução
Pública, contendo informações sobre os alunos matriculados, freqüentes e desistentes, além de
outros comentários sobre as condições físicas e pedagógicas das escolas. 
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O do cu men to não é inó cuo. É an tes de  mais na da o re sul ta do
de uma mon ta gem, cons cien te ou in cons cien te, da his tó ria,
da épo ca, da so cie da de que o pro du ziu, mas tam bém das
épo cas su ces si vas du ran te as  quais con ti nuou a vi ver, tal vez
es que ci do, du ran te as  quais con ti nuou a ser ma ni pu la do,
ain da que pe lo si lên cio. O do cu men to é uma coi sa que fi ca,
que du ra, e o tes te mu nho, o en si na men to que ele  traz de ve
ser em pri mei ro lu gar ana li sa do des mis ti fi can do-lhe o seu
sig ni fi ca do apa ren te.(...) Re sul ta do es for ço das so cie da des
his tó ri cas pa ra im por ao fu tu ro - vo lun tá ria ou in vo lun ta ria -
men te - de ter mi na das ima gens de si pró prias4. 

A te má ti ca

O te ma tra ta das re la ções en tre os ita lia nos e a edu ca ção, do pe -
río do em que os imi gran tes che ga ram ao nú cleo co lo nial e con tri buí ram
com o seu de sen vol vi men to, até a ins ta la ção das gran des in dús trias que
mo di fi ca ram o co ti dia no e pos si bi li ta ram a cria ção de no vas es co las.
Uti li zou-se o re cur so da nar ra ti va pa ra tor nar pos sí vel o acom pa nha -
men to da am plia ção do nú me ro de es co las, de al guns mo men tos das va -
ria ções dos nú me ros de alu nos, dos co men tá rios dos pro fes so res so bre
as es co las, os alu nos, os mé to dos de en si no e os ma te riais pe da gó gi cos,
co mo tam bém po de-se sa ber so bre as lo ca li za ções das es co las, an tes da
cons tru ção do gru po es co lar. Um bre ve re la to das ori gens da ter ra e de
sua po voa ção se di men ta e con tex tua li za o te ma.
As ter ras da  atual ci da de de São Cae ta no do Sul,  eram ha bi ta das
por ín dios até mea dos do sé cu lo XVI, e de no mi na das Ti ju cu çu. Em
1596 che ga ram os pri mei ros co lo ni za do res, Dio go San ches e Isa bel Fé -
lix que re ce be ram uma ses ma ria5,  per ma ne ce ram pou cos  anos na pro -
prie da de. Em 1601 ter ras pró xi mas a es ta fo ram her da das por Duar te
Ma cha do, um ban dei ran te que man te ve na lo ca li da de, por mui tos  anos,
uma fa zen da pa ra a cria ção de ga do.  Doou as ter ras, de acor do com seu
tes ta men to, pa ra a Or dem de São Ben to no ano de 1631.
Ou tra ses ma ria nas mes mas ter ras cha ma das de Ti ju cu çu per ten -
ceu ao ca pi tão Ma noel Te mu do. Quan do de sua mor te foi le va da a lei lão
pa ra pa ga men to de  suas dí vi das e, em 1671, ad qui ri da pe lo ban dei ran te
Fer não  Dias  Paes. Es te úl ti mo com prou a pro prie da de pa ra  doar aos
mon ges. Com as doa ções de Duar te Ma cha do e de Fer não  Dias  Paes, e

4 Jacques Le Goff. História e Memória. Tradução: Suzana F. Borges. 3 ed. Campinas: Ed. da
Unicamp, 1994, p. 547.
5 Lote de terra cedido pelo governo ao sesmeiro para cultivo. As capitanias hereditárias eram for-
madas por várias sesmarias.
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 mais al gu mas ter ras com pra das, foi pos sí vel à Or dem com por a Fa zen -
da do Ti ju cu çu6.  
O es pa ço ocu pa do por es tas ses ma rias era mui to  maior do que o
tra ça do  atual da ci da de. Es ten dia-se por uma par te dos  atuais bair ros vi -
zi nhos da ci da de de São Pau lo e da ci da de de São Ber nar do do Cam po.
As re de fi ni ções dos li mi tes fo ram ela bo ra das de acor do com as ven das
das par tes das ter ras, mu dan ças da po pu la ção, as  cheias dos  rios, a cons -
tru ção e pos te rior du pli ca ção da es tra da de fer ro. 
As doa ções e as no vas aqui si ções de ter ras pos si bi li ta ram a ocu -
pa ção do lo cal pe los re li gio sos. Aos pou cos a fa zen da foi trans for ma da
em cen tro pro du tor de ti jo los,  além das plan ta ções pa ra a sub sis tên cia7.  
En tre os  anos de 1717 e 1720 foi cons truí da a Ca pe la de São Cae -
ta no, pró xi ma a ca sa-gran de e a al gu mas pe que nas ca sas fei tas pa ra a
mo ra dia dos es cra vos. Em 1730 a de no mi na ção do lu gar mu dou pa ra
Fa zen da de São Cae ta no do Ti ju cu çu, fa to que ocor reu  após o tér mi no
da cons tru ção da ca pe la, que re ce beu a ima gem do san to. Em 1743 o no -
me foi no va men te mu da do pa ra Fa zen da de São Cae ta no.
Des de a cons tru ção do pri mei ro for no e da ola ria, a fa zen da ha via
pros pe ra do com a pro du ção de te lhas, ti jo los, la jo tas, la dri lhos e lou ças
pa ra uso do més ti co, che gan do a abas te cer os mo ra do res da vi la de São
Pau lo. A con cor rên cia fez os mon ges di mi nuí rem os pre ços de  suas
mer ca do rias, acar re tan do mu dan ças na or ga ni za ção do tra ba lho e na
dis po si ção dos es cra vos, que de ve riam tra ba lhar  mais nos for nos e de di -
car-se me nos as  suas plan ta ções in di vi duais. Nes ta épo ca, um no vo tri -
bu to foi cria do, o im pos to por es cra vo. Co bra do in de pen den te men te da
ida de e da pro du ti vi da de. Foi ou tra for ma de re du zir a ren da dos be ne di -
ti nos. Dian te des te qua dro, em se tem bro de 1871, os es cra vos fo ram li -
ber ta dos e as ter ras aban do na das. Per ma ne ce ram no lo cal al guns li ber -
tos que mo ra vam nas ca sas-sen za las.
O go ver no en viou en ge nhei ros pa ra a  área,  afim de ana li sa rem as
pos si bi li da des de la tor nar-se uma co lô nia agrí co la8.  O pa re cer téc ni co
de se tem bro de 1874 re co men dou ao go ver no a com pra da fa zen da, o
pro ces so de de sa pro pria ção te ve iní cio em se tem bro de 1876. Nes te lo -
cal foi cria do o nú cleo co lo nial.
A che ga da em mas sa de imi gran tes no  país te ve iní cio pe la ne -
ces si da de de au men tar a mão-de- obra na la vou ra, prin ci pal men te nas
fa zen das de plan tio de ca fé. A mão-de- obra man ti da até es te mo men -

6 José de S. Martins. A formação do espaço regional do Tijucuçu e de São Caetano. Revista
Raízes, São Caetano do Sul, nº 5, jul. 1991, p. 4-17.
7 Luiz G. Piratininga Júnior. Dietário dos escravos de São Bento: originários de São Caetano e
São Bernardo. São Paulo: Hucitec/PMSCS, 1991, p. 53.
8 Decreto 3784 de 19/janeiro/1867. Artigo 1º - As colonias do Estado serão creadas por Decreto
do Governo Imperial, com designação do respectivo nome e districto colonial previamente escol-
hido, medido e demarcado por engenheiro do Governo. 
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to era com pos ta por es cra vos afri ca nos, vin dos com o trá fi co ne grei -
ro. As pres sões in gle sas ha viam fei to o trá fi co tran so ceâ ni co di mi -
nuir. Mas, a com pra e ven da de es cra vos no in te rior do  país per ma ne -
cia. A vin da de um gru po de suí ços no ano de 1850 deu iní cio à no va
fa se da imi gra ção de eu ro peus pa ra o Bra sil. Coe xis tiam en tão o tra -
ba lha dor li vre e o es cra vo, o que ge rou mui tos con fli tos quan to ao
tra ta men to e as for mas de tra ba lho, en tre os do nos de fa zen das e os
imi gran tes.
Es ta va in trín se ca nes ta po lí ti ca imi gran tis ta, em uma de  suas ver -
ten tes, a ne ces si da de de bran quear a po pu la ção. Es ta era for ma da em
sua maio ria por ín dios, afri ca nos e por tu gue ses que, com o pas sar dos
tem pos, mis ci ge na ram-se. Era uma ma nei ra ade qua da de au men tar a
ofer ta de mão-de- obra, e ao mes mo tem po tra zer um  maior nú me ro de
pes soas bran cas pa ra o  país.
Os nú cleos fo ram cria dos em lo cais não pro pí cios pa ra a gran de
la vou ra, pró xi mos a es tra das de fer ro e  rios. As ter ras  eram fér teis pa ra
o cul ti vo de mi lho, fei jão e ba ta tas, de mo do a pos si bi li tar o de sen vol -
vi men to do lu gar pe lo co mér cio ou pe la in dús tria e evi tar a con cor rên -
cia com os gran des pro du to res. Es se foi o ca so do nú cleo co lo nial es -
tu da do. 
Os nú cleos vi sa vam a co lo ni za ção de ter ras por imi gran tes. A
prin cí pio lo ca li za vam-se dis tan tes dos cen tros pro du to res de ca fé, pa -
ra evi tar a pos sí vel mu dan ça do imi gran te re cém-che ga do e o con ta to
des tes com os es cra vos. A pos si bi li da de de aqui si ção de ter ras em for -
ma de pe que nas pro prie da des  atraiu pa ra o Bra sil um gran de nú me ro
de pes soas, ain da  mais pe las sub ven ções em di nhei ro ofe re ci das pe lo
go ver no. 
A le gis la ção bra si lei ra es ta be le ceu o ti po de imi gran te que lhe in -
te res sa va pa ra in gres sar no  país: exi gia um cer ti fi ca do de boa con du ta,
proi bia o em bar que de me no res de 12  anos sem acom pa nhan tes, de pes -
soas ido sas, de in di ví duos com al gum ti po de de fi ciên cia e es ta va aten to
pa ra a pro por ção de ho mens e mu lhe res sol tei ros9.
A Itá lia foi um  país for ne ce dor de mão-de- obra ba ra ta em  fins do
sé cu lo XIX, por  suas con di ções só cio-po lí ti cas e eco nô mi cas. Os ita lia -
nos pe que nos pro prie tá rios nor tis tas, vin dos da re gião do Vê ne to, a
prin cí pio ins ta la ram-se nos nú cleos co lo niais co mo o de São Cae ta no.
 Eles ha viam aban do na do  suas ter ras por que, com

a in te gra ção do Vê ne to ao mer ca do na cio nal re cém-uni fi ca -
do (1870), as ba ses de sus ten ta ção des sa eco no mia cam po -

9 José F. D. Carneiro. Imigração e colonização no Brasil. Rio de Janeiro: Universidade do Brasil,
1950, p. 30-34.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS                                                                          imp

ne sa co me ça ram a  ruir. En tre as pos sí veis cau sas da pro le ta -
ri za ção des ses pe que nos pro prie tá rios, que fo ram obri ga dos
a se ocu par oca sio nal men te de ou tros afa ze res pa ra com ple -
tar o or ça men to do més ti co, po de-se in cluir: a tra di ção de di -
vi dir a ter ra quan do os fi lhos se ca sa vam; a au sên cia de me -
lho rias téc ni cas na agri cul tu ra; a pe sa da car ga tri bu tá ria que
so bre  eles  caía; a al te ra ção eco ló gi ca com a de vas ta ção das
flo res tas e com a con se qüen te di mi nui ção das chu vas. Há
que se ter em con ta tam bém a ex plo são de mo grá fi ca na zo na
ru ral.10

Quan do saí ram do seu  país não ti nham a pre ten são de vol tar, des -
fa ziam-se de to dos os  seus  bens e de sua pe que na pro prie da de que " lhes
da va uma ilu são de in de pen dên cia"11, o que não ocor ria  mais nes tes
 anos. To dos acei ta vam os con tra tos de tra ba lho im pos tos e os lo cais pa -
ra on de de ve riam ir quan do che gas sem ao Bra sil; a imi gra ção sur giu co -
mo so lu ção pa ra a so bre vi vên cia. 
Os imi gran tes de sem bar ca vam em San tos, vi nham de  trem
pa ra a Hos pe da ria dos Imi gran tes12 na ci da de de São Pau lo, lo cal
on de to dos os imi gran tes se di ri giam quan do che ga vam ao  país,
per ma ne cen do lá por oi to  dias. Tra ziam um pros pet to con ten do as
con di ções mí ni mas pa ra o imi gran te que ti ves se pre ten sões de fi -
xar-se em um nú cleo, no es ta do de São Pau lo, na lo ca li da de que o
go ver no ti ves se lo tes dis po ní veis. Se ria pos sí vel es co lher en tre  três
ti pos de lo tes, com pre ços di fe ren tes de acor do com a ex ten são,
 além das for mas de pa ga men to:

Ca da agri cul tor que se es ta be le cer em uma Co lô nia do Es ta -
do, te rá di rei to a um lo te de ter ra. Es tes lo tes di vi dem-se em
 três clas ses: a 1ª é de 125.000 bra ças qua dra das, ten do
605.000 me tros qua dra dos, a 2ª é de 62.500 bra ças qua dra -
das e 302.500 me tros qua dra dos, e a 3ª é de 31.250 bra ças
qua dra das e 151.350 me tros qua dra dos, va len do a um pre ço
que se rá fi xa do pe lo Di re tor da Co lô nia, e que po de rá va riar
de 2 a 8  réis ca da bra ça qua dra da, ou se ja, o me tro qua dra do

10 Antonio Folquito Verona. Pacto social e luta operária em Schio. Revista Brasileira de História.
São Paulo: Anpuh/Humanitas Publicações, nº 34, 1997, p. 21
11 Zuleika M. F. Alvim. Brava gente! os italianos em São Paulo 1870-1920. São
Paulo:Brasiliense, 1986. p. 31.
12 A Hospedaria dos Imigrantes foi construída no bairro do Brás, na Capital, próxima a ferrovia
Santos-Jundiaí, pelo presidente da Província de São Paulo Visconde de Parnaíba.
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4,84. (...) o pa ga men to se rá fei to em cin co par ce las, co me -
çan do do fim do se gun do ano da pos se do co lo no.13

De pois da pa ra da obri ga tó ria na Hos pe da ria, os ita lia nos ru ma -
ram pa ra São Cae ta no, de  trem. A fer ro via cons truí da pe los in gle ses ha -
via si do inau gu ra da em fe ve rei ro de 1867, com al gu mas pa ra das nos lo -
cais con si de ra dos  mais im por tan tes. Exis tia uma es ta ção na Hos pe da -
ria. A es tra da de fer ro, que li ga va as ci da des de San tos a de Jun diaí, foi a
pri mei ra a ser cons truí da no es ta do de São Pau lo.
Em São Cae ta no ain da não exis tia uma es ta ção pa ra o de sem bar -
que das pes soas, obri gan do-as a sal ta rem do  trem com  suas ba ga gens.
No de poi men to de Do na Es pe ran ça Mar to rel li Cai ro exis tem lem bran -
ças con ta das por sua avó so bre o dia da che ga da no por to de San tos:

Quan do  eles che ga ram em San tos, des ce ram do na vio, en tão
o go ver no da qui le vou mui tos ne gros pa ra des car re gar a ba -
ga gem de les do na vio. Foi quan do  eles vi ram pe la pri mei ra
vez gen te ne gra,  eles nem sa biam que exis tia, mi nha avó fa -
lou. Jus to mui tos des ses aí vie ram no  trem com  eles, aí  eles
des ce ram no  Brás na que le dia, mas a ba ga gem fi cou den tro
do  trem, no dia se guin te aí  veio o ma qui nis ta e le vou  eles pa -
ra o lu gar on de  eles ti nham que ir. Quan do  eles che ga ram aí
no rio dos Me ni nos, na que le lu gar que des ce ram  eles vi ram
que não ti nha nem es ta ção, não ti nha na da (...) nas ba ga gens
 eles trou xe ram mui ta pá, pi ca re ta, es pin gar da,  eles trou xe -
ram tu do que pu de ram da Itá lia.14

A an ti ga fa zen da era o lo cal  ideal. Ha viam as cons tru ções que per -
ma ne ce ram nas ter ras, que ser vi riam de abri go pa ra as pes soas, já que, de
acor do com a le gis la ção, as co lô nias de ve riam ter um edi fí cio es pe cial
pa ra re ce ber os re cém-che ga dos até a cons tru ção de  suas ca sas15.  Nes te
ca so a cons tru ção de um pré dio não foi ne ces sá rio, a an ti ga ca sa-gran de
dos be ne di ti nos foi su fi cien te pa ra aco mo dar to das as pes soas. 
Mas as con di ções de vi da dos co lo nos foi ex tre ma men te pre cá ria

13 "Ogni agricoltore che si stabilirà in una Colonia dello Stato, ha diritto ad un lotto di terreno.
Questi lotti si dividono in tre classi: 
La 1º è di 125.000 braccia quadrate, ovvero 605.000 metri quadradi
La 2º è di 62.500         "                  "                 "     302.500               "
La 3º è di 31.250         "                  "                 "     151.350               "
valutati ad un prezzo che sarà fissato dal Direttore della Colonia, e che potrà variare da 2 a 8 reis
ogni braccio quadrato, ossia metri quadrati 4,84. (...) il pagamento sarà fatto in cinque rate, a com-
inciare dalla fine del secondo anno di possesso del colono." (Emigrazione al Brasile, vantaggi of-
ferti agli emigranti.1877.)
14 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
15 De cre to 3784 de 19/ja nei ro/1867, ca pí tu lo III - Re cep ção e es ta be le ci men to de co lo nos.
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quan do de sua che ga da, em 28 de ju lho de 1877. As 28 fa mí lias en con -
tra ram as ruí nas das cons tru ções da an ti ga fa zen da com pos ta pe la ca sa-
gran de, a ca pe la e as 12 ca sas das an ti gas sen za las.  Além dis so, mo ra -
vam no lo cal qua tro fa mí lias de bra si lei ros,  três for ma das por ex-es cra -
vos dos be ne di ti nos e uma fa mí lia de ale mães. Tu do es ta va por fa zer.
As cons tru ções abri ga ram as pes soas até que con se guis sem vi ver
ade qua da men te, os re pre sen tan tes do go ver no pro vin cial, man ti ve ram
um es cri tó rio da Ins pe to ria de Ter ras e Co lo ni za ção16 nes te mes mo es pa -
ço. A le gis la ção das co lô nias do Es ta do de ter mi na va a cria ção de uma
jun ta, pa ra via bi li zar a tu te la, com pos ta por oi to mem bros: o di re tor do
nú cleo, um mé di co e  seis co lo nos. Os co lo nos que qui tas sem  suas dí vi -
das po de riam com por o gru po. Na im pos si bi li da de de par ti ci pa ção de
to dos os com po nen tes, a jun ta fun cio na ria so men te com o di re tor.17
Nes te pe río do mui tos fa le ce ram, prin ci pal men te crian ças, de vi do
a fe bre ti fói de o que ge rou ou tros pro ble mas, co mo o da fal ta de um ce -
mi té rio na co lô nia e de um pa dre pa ra en co men dar os mor tos. A so lu ção
foi o com pa re ci men to de um pa dre quin ze nal men te na lo ca li da de pa ra
ce le brar mis sas, ba ti zar crian ças e re zar pe los fa le ci dos. Mas os mor tos
ain da não ti nham um ce mi té rio.  Eram en ter ra dos no de São Ber nar do,
até que o pá ro co lo cal não os acei tou  mais.  Eram en tão en ca mi nha dos
ao ce mi té rio da Con so la ção em São Pau lo en tre 1878 e 1893; a par tir
des te ano pas sa ram a ser se pul ta dos no re cém inau gu ra do Ce mi té rio
Mu ni ci pal do  Brás17, até a cons tru ção do ce mi té rio lo cal no ano de 1911.
O re gi me de tu te la dos imi gran tes pre via al gu mas fun ções a se -
rem cum pri das pe lo go ver no im pe rial, re pre sen ta do na co lô nia pe lo es -
cri tó rio da Ins pe to ria: ce der gê ne ros ali men tí cios, an te ci par os ins tru -
men tos agrí co las, con tri buir na de mar ca ção dos lo tes, aju dar nos en ter -
ros e nas mis sas, pro vi den ciar pa dres e mé di cos. A le gis la ção tam bém
pre via o sus ten to dos co lo nos até o seu es ta be le ci men to no lo te ad qui ri -
do, e  eles de ve riam re ce ber um au xí lio em di nhei ro e as se men tes ne ces -
sá rias pa ra as pri mei ras plan ta ções as sim que to mas sem pos se. Mes mo
com a le gis la ção em vi gor, os en tra ves en tre o go ver no e os co lo nos per -
sis ti ram e nem sem pre as  leis  eram cum pri das. Os co lo nos fi ca ram mo -
ran do nas ca sas pre cá rias sem te rem  seus lo tes dis tri buí dos até ja nei ro
de 1878. Nes te mês os pri mei ros co lo nos co me ça ram a re ce ber as  suas
ter ras. A dis tri bui ção te ve iní cio no pri mei ro dia do mês de ja nei ro, tu do
com mui ta mo ro si da de. Os ali men tos e as se men tes pa ra o plan tio não
 eram for ne ci dos com fre qüên cia e as diá rias pe lo tra ba lho rea li za do nos

16 A Ins pe to ria Ge ral de Ter ras e Co lo ni za ção foi cria da em 1876 pe lo go ver no im pe rial. Ti nha
co mo fun ção pro mo ver e or ga ni zar to dos os ser vi ços re la cio na dos a imi gra ção.
17 De cre to 3784 de 19/ja nei ro/1867, ca pí tu lo II - Ad mi nis tra ção das Co lo nias
18 Tam bém co nhe ci do co mo Ce mi té rio da Quar ta Pa ra da. O pri mei ro en ter ro ocor reu no dia 6/ja -
nei ro/1893.
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lo tes não  eram pa gas. Es ta si tua ção ge rou  duas ma ni fes ta ções de des -
con ten ta men to, na pri mei ra o di re tor do nú cleo co lo nial che gou a ser
apri sio na do.19
A tu te la do go ver no du ra va em mé dia  dois  anos, até que fos se
efe tua da a pri mei ra co lhei ta - es se era um dos pon tos do con tra to en tre
imi gran tes e go ver no. Na co lô nia de São Cae ta no, a tu te la ter mi nou em
3 de ju nho de 1879, quan do as fa mí lias que per ma ne ce ram nas ter ras
con se gui ram es ta be le cer-se em  seus lo tes. Os fun cio ná rios do es cri tó rio
ain da per ma ne ce ram na co lô nia por al guns me ses de pois do tér mi no do
pra zo. 
Nes te mo men to os co lo nos já ha viam aber to as va las que de li mi -
ta vam os lo tes, plan ta vam ce reais, co mer cia li za vam car vão e cul ti va -
vam uva. Com es tas ati vi da des con se guiam o su fi cien te pa ra a so bre vi -
vên cia e até a ven da de al gu mas mer ca do rias. O car vão era o  mais lu cra -
ti vo: a le nha era re ti ra da da ma ta gra tui ta men te, pa ra em se gui da ser
quei ma da e ven di da em São Pau lo. 
Nem to das as fa mí lias que che ga ram em ju lho de 1877 per ma ne -
ce ram em São Cae ta no. Mui tos mu da ram pa ra as co lô nias do Sul do
 país, na  atual re gião do es ta do do Rio Gran de do Sul co nhe ci da co mo
Ser ras Gaú chas, ou tros fo ram pa ra a Ar gen ti na e ou tros vol ta ram pa ra a
Itá lia.
No ano da des vin cu la ção da co lô nia com o go ver no im pe rial,
1879, o bis po de São Pau lo, Dom Li no Deo da to Ro dri gues Car va lho,
apro vou um pe di do dos imi gran tes pa ra a cria ção de uma ir man da de re -
li gio sa na lo ca li da de. Des te mo do, al gu mas  ações do en tão ex tin to es -
cri tó rio da Ins pe to ria de Ter ras e Co lo ni za ção fo ram as su mi das pe los
co lo nos, co mo a rea li za ção das mis sas men sais - que não ocor riam real -
men te com es ta fre qüên cia - e a or ga ni za ção dos en ter ros. As de li be ra -
ções da Ir man da de  eram se me lhan tes as da jun ta ad mi nis tra ti va.
Em 1882, a Ir man da de con se guiu li cen ça pa ra ce le brar uma mis -
sa  anual no dia se te de agos to, acom pa nha da de uma fes ta em ho me na -
gem ao san to pro te tor da lo ca li da de. Es ta li cen ça foi ne ces sá ria pa ra o
com pa re ci men to, im pres cin dí vel, do pá ro co no dia in di ca do. Foi o iní -
cio da "Fes ta de São Cae ta no", a par tir do ano de 1883.
Se gun do os de poi men tos dos an ti gos mo ra do res20, es ta foi uma
épo ca di fí cil. Plan ta vam ali men tos pa ra a so bre vi vên cia co mo man dio -
ca, ba ta ta e tam bém sal sa,  alho e uva. Com o di nhei ro da ven da de  seus
pro du tos, com pra vam em São Pau lo a fa ri nha pa ra fa zer o pão e as mas -
sas. A ven da do car vão e dos  ovos ou das pe que nas cria ções de ga li nhas
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19 José de S. Martins. Subúrbio. Vida cotidiana e história no subúrbio da cidade de São Paulo:
São Caetano, do fim do Império ao fim da República Velha. São Paulo:Hucitec/PMSCS, 1992, p.
138.
20 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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e pom bos aju da va a au men tar a ren da. Com o tem po, a ca ça foi fi can do
ra ra,  pois o des ma ta men to pa ra o fa bri co do car vão con tri buía com o
des lo ca men to dos ani mais. A pes ca tam bém era fon te de ali men to. À
me di da que ocor re ram aqui si ções de ani mais maio res co mo va cas lei -
tei ras e mu las pa ra o trans por te, a vi da foi tor nan do-se  mais fá cil e as en -
tre gas do car vão fi ca ram  mais rá pi das. 
No iní cio dos  anos 80, os  três for nos dos an ti gos pro prie tá rios be -
ne di ti nos ain da per ma ne ciam em con di ções de uso e pas sa ram a ser
apro vei ta dos pe los co lo nos pa ra fa zer ti jo los.  Eles fun da ram a pri mei ra
ola ria e, as sim, re cons truí ram e am plia ram  suas ca sas, que até es te mo -
men to  eram de ma dei ra. Do ano da cria ção do nú cleo, 1877, até o dia 1º
de  maio de 1883, da ta da inau gu ra ção da es ta ção de  trem, a co mu ni ca -
ção e o des lo ca men to das pes soas  eram fei tos prin ci pal men te pe las tri -
lhas na ma ta, a pé, a ca va lo, de car ro ça, ou de bar co pe lo rio Ta man dua -
teí. Co mo não exis tia a es ta ção, os mo ra do res re cor riam a cer tos si nais
pa ra to mar o  trem. No de poi men to de Do na Es pe ran ça Mar to rel li Cai ro
as re cor da ções re caem so bre as ban dei ri nhas ba lan çan do no pon to  mais
al to da igre ja, que ain da era uma pe que na ca pe la bar ro ca. 

(...) fez uma por ção de ban dei ri nhas ver me lhas e pôs na ca -
pe la,  quem ia pe gar o  trem, pe ga va uma ban dei ri nha da que la
ver me lha e co lo ca va lá, aí en tão o ma qui nis ta via que ti nha
uma ban dei ri nha ver me lha en tão ele pa ra va, sa bia que ti nha
gen te pa ra su bir, a ban dei ri nha fi ca va lá até  eles vol ta rem,
quan do vol ta vam de São Pau lo aí  eles ti ra vam a ban dei ri nha
e o  trem não pa ra va  mais lá.21

As ban dei ras  eram co lo ca das na igre ja e, quan do avis ta das pe lo
ma qui nis ta, ele re du zia a ve lo ci da de e efe tua va o em bar que das pes -
soas, mui tas ve zes com a com po si ção em mo vi men to. Por es tes e ou tros
trans tor nos a es ta ção de  trem foi cons truí da, em um lo cal  mais dis tan te
da igre ja, e  mais al to, por que quan do cho via mui to a en chen te não per -
mi tia a pa ra da do  trem ou até mes mo sua pas sa gem. Dia ria men te a es ta -
ção  re ce bia  dois  trens, um pe la ma nhã em di re ção a San tos e ou tro à tar -
de em di re ção a São Pau lo. Du ran te a "Fes ta de São Cae ta no",  mais  dois
 trens fa ziam a pa ra da na co lô nia, co mo se po de ver nu ma no tí cia de jor -
nal:

S.Pau lo Rail way Com pany. 
Fes ta de S. Cae ta no.
De ven do ter lo gar es ta fes ta no pro xi mo do min go, 12 do
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21 Idem, ibidem.
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cor ren te mez, na co lo nia de S.Cae ta no, as pes soas que a el la
qui ze rem as sis tir po de rão se guir pe los se guin tes  trens: 
 trem es pe cial: S. Pau lo/par ti da 8.30, 
 trem or di na rio de pas sa gei ros: S. Pau lo/par ti da 10.0,
 trem es pe cial: S. Pau lo/par ti da 4.0.
Pre ços das pas sa gens: 1ª clas se sin ge la 940 rs., 
2ª clas se sin ge la 440 rs. e 1ª clas se ida e vol ta 1$620.22

Nes tes  anos a mão-de- obra dos co lo nos con tri buiu com a cons -
tru ção do Mu seu Pau lis ta do Ipi ran ga. As  obras ti ve ram iní cio em 1885
e fo ram con si de ra das con cluí das em 1890. Os pe drei ros, pin to res, mar -
ce nei ros, car pin tei ros e ou tros pro fis sio nais fo ram re cru ta dos en tre os
ita lia nos, que mo ra vam em São Pau lo23. O ar qui te to res pon sá vel era ita -
lia no e jul ga va que  seus con ter râ neos ti nham  mais ha bi li da des do que os
bra si lei ros pa ra cons truir es te ti po de pa lá cio. De fa to, o de poi men to de
Do na Joa na Fio rot ti Za ni ni24 tra ta da par ti ci pa ção do pai e do tio, co mo
pe drei ros na cons tru ção do Mu seu. Os  dois iam a pé de ma dru ga da, por
São  João Clí ma co e pe lo Moi nho Ve lho, por que o  trem só pas sa va em
di re ção a São Pau lo no fi nal da tar de. Os  mais ve lhos fi ca vam na co lô -
nia cui dan do das plan ta ções, ape nas os  mais no vos pro cu ra vam ou tros
afa ze res. 
No ano de 1887, foi fei ta uma no va dis tri bui ção das ter ras da co -
lô nia25, sen do os lo tes di vi di dos em ur ba nos e ru rais:  eram as ter ras que
fo ram aban do na das ou que ain da não ti nham pro prie tá rios. Com a che -
ga da de no vos co lo nos e com a ins ta la ção da es ta ção de  trem, as re la -
ções de con ví vio en tre as pes soas na lo ca li da de di ver si fi ca ram-se, tor -
nan do-se, por ve zes, con fli tuo sas. 
Com o cres ci men to eco nô mi co e a ex pan são da  área ini cial es ta -
be le ci da pa ra o nú cleo, a ne ces si da de de apren der a lín gua por tu gue sa
foi au men tan do. A par ti ci pa ção do vi ce-côn sul da Itá lia em São Pau lo
tor na va-se im pres cin dí vel em qua se to dos os ne gó cios que en vol ves -
sem ita lia nos e bra si lei ros. Ape nas o co lo no Emí lio Ros si ti nha a fluên -
cia na lín gua na cio nal e era o re pre sen tan te dos mo ra do res. As ven das
do vi nho, do car vão e de ou tras mer ca do rias ocor riam e não ex pan di ram
pe las di fi cul da des com a lín gua por tu gue sa. Os co lo nos con se gui ram
au las par ti cu la res de por tu guês nes ta épo ca. 
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22 A Provincia de São Paulo, 11/ agosto/1883.
23 Franco Cenni. Italianos no Brasil: andiamo in Merica. São Paulo: Martins Fontes, 1975, p. 328.
24 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
25 Desde 1884, as famílias de imigrantes que se instalassem nas fazendas ou em núcleos colo-
niais da província de São Paulo não precisariam mais arcar com os gastos de transporte: o gover-
no, a partir deste momento, pagaria as passagens. Angelo Trento. Tradutor: Luiz E. de L.
Brandão. Do outro lado do Atlântico: um século de imigração italiana no Brasil. São Paulo: Nobel,
1989, p. 23.
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Em 1890 fo ram cria das qua tro ola rias de pro prie da de de ita lia -
nos. Nes te ano, ocor re ram pro tes tos dos mo ra do res, por que os im pos tos
fo ram co bra dos  duas ve zes. A con fu são foi ori gi na da pe la ins ta la ção da
In ten dên cia Mu ni ci pal de São Ber nar do, no dia 12 de  maio. A no va in -
ten dên cia en viou co bra do res aos  seus bair ros, en tre  eles São Cae ta no,
que por sua vez já ha via fei to o pa ga men to pa ra a ci da de de São Pau lo.
Se gun do um do cu men to do Pa ço da In ten dên cia Mu ni ci pal de São Pau -
lo, es cla re cen do o ocor ri do, a lo ca li da de de ve ria pa gar  seus im pos tos
pa ra a Ca pi tal:

São Cae ta no sem pre es te ve e ain da es ta em  suas re la ções po -
li ciaes de bai xo da ju ris di ção do Sub de le ga do do  Braz.  Seus
mo ra do res sem pre fo ram pa ro chia dos pe lo vi ga rio do  Braz e
não de S. Ber nar do. To das as  suas re la ções com mer ciais são
com es ta Ca pi tal  n'aquelle re la to rio a que me re fe ri, quan do
se tra ta das di vi sas do  Braz, dá-se co mo li mi te com S.Ber -
nar do a es tra da que de  Mogy se gue pa ra San tos, es tra da es sa
que es ta mui to  alêm do Ri bei rão dos Me ni nos e de to da a co -
lo nia: por is so, em bo ra ins tal la da a vil la de S.Ber nar do, não
te ve es cru pu lo em man dar fa zer col lec ta em S.Cae ta no, na
men te e na cer te za de es tar usan do de um di rei to.26

A fal ta de de fi ni ção dos li mi tes cau sou es ta du pla co bran ça. A lo -
ca li da de apre sen ta va um bom ren di men to pa ra ser dis pu ta da en tre os
 dois mu ni cí pios. São Cae ta no pas sou a ser dis tri to fis cal de São Ber nar -
do no ano de 1901. Até es ta da ta os im pos tos  eram co bra dos pe la ci da de
de São Pau lo. Tor nan do-se um bair ro de São Ber nar do27, a lo ca li da de
per ma ne ceu nes ta con di ção até con se guir a au to no mia ad mi nis tra ti va
em 1948, quan do pas sou a cha mar-se São Cae ta no do Sul.
Ape sar da co bran ça de im pos tos as con di ções de hi gie ne  eram
pre cá rias e as doen ças per sis tiam, por mo ti vos co mo a ine xis tên cia de
mé di cos na re gião. Com a fun da ção da So cie tà di Mu tuo Soc cor so
"Prin ci pe di Na po li"28, em no vem bro de 1892, ten tou-se sa nar es tes e
ou tros pro ble mas. O ter re no e o pré dio da as so cia ção fo ram doa dos e
cons truí dos pe los mo ra do res. A Ir man da de de São Cae ta no, nes te mo -
men to, não su pria  mais as ne ces si da des da co mu ni da de. 
A So cie tà "Prin ci pe di Na po li" foi  mais uma das as so cia ções fun -
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26 Número de ordem 5542. Paço da Intendencia Municipal de São Paulo. 26/dezembro/1890.
Enviado ao Governador do Estado. Arquivo do Estado de São Paulo. (AESP)
27 Em 1938 o município de São Bernardo ou Estação de São Bernardo passou a denominar-se
Santo André. A Vila de São Bernardo foi denominada de São Bernardo do Campo em 1944.  
28 Francesco II, filho do falecido rei Fernando II di Napoli, era contra as reformas liberais e um
acordo com o recém-unificado Reino da Itália. Ostentou o título de Príncipe di Napoli, que era
concedido ao herdeiro do trono.
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da das por ita lia nos a par tir da dé ca da de 1890 no Bra sil, se guin do os
mol des das as so cia ções ita lia nas. Es tas en ti da des aca ba ram por tor nar-
se o elo de li ga ção com a ter ra na tal e nor mal men te  eram for ma dos por
pes soas vin das da mes ma re gião. A de no mi na ção que re ce biam  eram
em ho me na gem a  reis, prín ci pes, poe tas, can to res ou qual quer ci da dão
ita lia no con si de ra do im por tan te pa ra o gru po. 
Nos  anos de 1898 e 1899 foi for ma da pe los mo ra do res uma co -
mis são pa ra a re cons tru ção da ca pe la. A igre ja bar ro ca foi de mo li da e te -
ve iní cio a cons tru ção da ma triz, atual men te cha ma da de ma triz ve lha.
Nes tes  anos a Fá bri ca de Re fi na ção de Açú car e de Des ti la ção de Be bi -
das Al coó li cas do Ban co  União de São Pau lo ex pan diu-se e um no vo
pré dio foi cons truí do. Os ter re nos da Fá bri ca de Ti jo los Pau lis ta ao la do
da igre ja fo ram com pra dos por Pam plo na, So bri nho & Com pa nhia, que
inau gu ra ram a Fá bri ca de Sa bão e Gra xa - no mes mo lo cal que a prin cí -
pio de ve ria ser des ti na do pa ra a am plia ção da igre ja e cons tru ção do ce -
mi té rio. Es te lo cal de no mi na do de lo te re ser va do, co mo cons ta do tra ça -
do ini cial do nú cleo, era cer ca do pe lo  rios Ta man dua teí e dos Me ni nos e
pe la Es tra da de Fer ro, que por sua vez, pre ci sou de sa pro priar al guns lo -
tes e par te des te lo te re ser va do pa ra a sua du pli ca ção, re du zin do ain da
 mais o ta ma nho do ter re no. Es te mes mo lo cal foi ad qui ri do pe las In dús -
trias Reu ni das F. Ma ta raz zo em 1916.
Du ran te to do o pe río do es tu da do, foi pos sí vel ve ri fi car a aten ção
que a co mu ni da de dis pen sou à es co la. As inú me ras di fi cul da des en con -
tra das pe los ita lia nos, des de sua che ga da nas ter ras até a cons tru ção de
 suas ca sas, não os im pe di ram de rei vin di car a es co la pa ra  seus fi lhos.
Com o pas sar dos  anos a es co la tor nou-se ne ces sá ria pa ra os adul tos,
por que as re la ções co mer ciais fo ram se am plian do. Es sas no vas re la -
ções e as fá bri cas trans for ma ram, aos pou cos, a co mu ni da de ru ral em
in dus trial. As ola rias e as ro ças fo ram subs ti tuí das pe las fá bri cas, a po -
pu la ção di ver si fi cou-se, a ci da de cres ceu e as crian ças per ma ne ciam na
es co la por  mais tem po. A ci da de, to da ur ba ni za da, con se guiu sua au to -
no mia po lí ti ca do mu ni cí pio de San to An dré no ano de 1948. 
As In dús trias Reu ni das F. Ma ta raz zo in cen ti va ram es te de sen -
vol vi men to ur ba no. Atual men te as  suas ruí nas cir cun dam a igre ja, co -
mo nos ve lhos tem pos das ruí nas da ca sa-gran de, das sen za las e das ola -
rias dos be ne di ti nos. Afi nal, des de a cria ção do nú cleo, es ta  área foi ins -
ti tuí da co mo o lo cal  ideal pa ra a cons tru ção do ce mi té rio, por já exis ti -
rem ja zi gos de ín dios e es cra vos ao la do da igre ja - ela bem po de ria ser o
lo cal de um no vo ce mi té rio.
Ho je, o es pa ço é uti li za do pa ra even tos, co mo a "Fes ta Ita lia na"
no mês de agos to, re vi ven do a an ti ga fes ta dos ita lia nos e reu nin do al -
guns dos mo ra do res que ain da des cen dem da que las fa mí lias pio nei ras.
A maio ria da po pu la ção atual men te é for ma da por uma mis ci ge na ção de
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imi gran tes e mi gran tes. Es tas pes soas fo ram atraí das pa ra a ci da de pe los
 mais di ver sos mo ti vos, co mo: o em pre go nas fá bri cas, nas lo jas e su per -
mer ca dos, a pro xi mi da de com a Ca pi tal, pa ra tra ba lhar na es tra da de
fer ro, pe lo pre ço aces sí vel dos ter re nos, ou por te rem pa ren tes que mo -
ra vam na ci da de etc. 
Com o cres ci men to do co mér cio e da po pu la ção as es co las ocu -
pa ram no vos es pa ços. As  duas sa las de pri mei ras le tras que fo ram cria -
das há  mais de um sé cu lo mul ti pli ca ram-se em mui tas es co las pú bli cas
e par ti cu la res, da pré-es co la à uni ver si da de. As pe que nas "ven das", de
se cos e mo lha dos, fo ram subs ti tuí das por "mer ca di nhos" e su per mer ca -
dos, que vi vem à som bra de gran des re des de hi per mer ca dos ins ta la das
na ci da de, con cor ren do de for ma de si gual com o mo des to su per mer ca -
do lo cal.
A Ma ta raz zo te ve des ta que es pe cial no de sen vol vi men to lo cal.
Em al guns mo men tos ti nha-se a im pres são de que to da a po pu la ção che -
gou a tra ba lhar, ao me nos por al guns me ses, nes ta em pre sa - era co mo
se to da a ci da de fun cio nas se pe la e pa ra a fá bri ca. Mas ela foi de sa ti va da
e al gu mas das pes soas que tra ba lha vam lá rea lo ca ram-se em ou tra gran -
de in dús tria, uma mon ta do ra de au to mó veis, que nas úl ti mas dé ca das
as su miu um pa pel de gran de im por tân cia, a pon to de, em to da fa mí lia
um de  seus mem bros tra ba lhar nes ta em pre sa.
Na ci da de de São Cae ta no do Sul a tra je tó ria da es co la, do fi nal
do sé cu lo pas sa do até as  duas pri mei ras dé ca das des te sé cu lo, po de ser
re la ta da nes ta pes qui sa. Mas, as his tó rias de to das as ou tras es co las da
re gião do ABC ain da não fo ram es cri tas. Os do cu men tos es tão aguar -
dan do os pes qui sa do res in te res sa dos.
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1. AS ES CO LAS DE 1883 A 1900

 Duas ca dei ras de pri mei ras le tras fo ram le gal men te cria das no
Nú cleo Co lo nial de São Cae ta no no dia 30 de mar ço de 1883.  Eram
com pos tas por  duas es co las, uma mas cu li na e ou tra fe mi ni na1, ca da uma
com uma sa la.  Após a sua cria ção o pró xi mo pas so se ria a ins ta la ção,
co mo não exis tia no nú cleo ne nhu ma edi fi ca ção apro pria da pa ra o seu
fun cio na men to, o co lo no Emi lio Ros si en viou no dia 4 de  abril de 1883,
uma pro pos ta ao go ver no pro vin cial:

de cons truir a sua cus ta (do co lo no) no pra so de ses sen ta  dias
a con tar da da ta da as sig na tu ra do con trac to -  duas sa las ter -
reas com  dous res pec ti vos ga bi ne tes,  duas la tri nas dis tinc tas
e um pe que no quin tal cer ca do, sen do as sa las de qua tro me -
tros qua dra dos e o ga bi ne te de um me tro e  meio de fren te so -
bre qua tro de fun do, for ra dos e as soa lha dos, pin ta dos ou for -
ra dos a pa pel. Es sas sa las e ga bi ne tes pro põe-se o abai xo as -
sig na do a cons truir no cen tro da Co lo nia a mar gem da es tra -
da que vai des ta ca pi tal a S. Ber nar do pas san do pe lo  meio da
mes ma co lo nia em ter re no seu per ten cen te ao lo te nº 16, que
ali pos sue por ti tu lo de fi ni ti vo.2

Co mo a pro pos ta de Ros si ao go ver no fi na li za va com o va lor do
alu guel a ser co bra do pe lo uso das fu tu ras cons tru ções, a so lu ção não foi
acei ta,  pois o go ver no sa bia da exis tên cia de mo ra dias na co lô nia -
aque las que ha viam abri ga do o es cri tó rio da Ins pe to ria de Ter ras e Co lo -
ni za ção. As sim, não ha via a ne ces si da de de o go ver no des pen der ver bas
pa ra a cons tru ção de es co las. Sem som bra de dú vi da, o es ta do pre cá rio
das ca sas não era le va do em con ta, em bo ra al gu mas já es ti ves sem ali há
 mais de cem  anos.

O co lo no Ros si es cre ve so bre o tí tu lo de fi ni ti vo de sua pro prie da -
de. Nes te ca so de ve tê-lo es cri to pa ra afir mar que os lo tes  eram par te de
 suas pro prie da des. Os co lo nos ti nham até es te mo men to os tí tu los pro -
vi só rios.3 Os de fi ni ti vos só pas sa ram a ser en tre gues aos mo ra do res,
mes mo os que che ga ram nos pri mei ros  anos, no ano de 1891, quan do o
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1 Es ta era a de no mi na ção da da pa ra as  atuais es co las de en si no fun da men tal, com clas ses se -
pa ra das de acor do com o se xo; ca da clas se era con si de ra da uma es co la. 
2 Nú me ro de or dem 4886. Car ta do co lo no Emi lio Ros si ao Pre si den te da Pro vín cia. 4/ abril/1883.
Ar qui vo do Es ta do de São Pau lo ( AESP).
3 Os tí tu los pro vi só rios  eram ce di dos aos co lo nos que com pra ram as  suas ter ras a pra zo, e as si -
na dos pe lo di re tor da co lô nia. Os tí tu los de fi ni ti vos  eram en tre gues aos co lo nos que ha viam qui -
ta do  suas dí vi das, e  eram as si na dos pe lo pre si den te da pro vín cia. De cre to 3784 de 19/ja nei -
ro/1867.
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go ver no con se guiu que to dos os lo tes ti ves sem pro prie tá rios e que al -
guns já es ti ves sem qui ta dos. Os tí tu los de fi ni ti vos  eram acom pa nha dos
por ou tros do cu men tos que con ti nham os va lo res pa gos pe los co lo nos.

Os co lo nos não de sis ti ram de cons truir um pré dio pa ra a es co la e
en via ram um abai xo-as si na do com 41 as si na tu ras ao vi ce-pre si den te da
Pro vín cia com da ta de 14 de ju nho de 1883. Des te to tal de as si na tu ras
12 fo ram fei tas por re pre sen ta ção e o no me de Ros si não cons ta va da lis -
ta gem. O do cu men to la men ta a re mo ção da pro fes so ra Fe li ci da de Per -
pé tua de Ma ce do, elo gia o seu tra ba lho e pe de a cons tru ção de "uma ou
 duas ca sas de pou co pre ço des ti na das a nel las fun cio na rem di tas au las"4.
As sim a es co la era en ten di da co mo par te da co mu ni da de, sen do ne ces -
sá ria ape nas a sua cons tru ção. Par te dos co lo nos, che fes de fa mí lia  eram
al fa be ti za dos e rei vin di ca vam con di ções fí si cas pa ra o apren di za do de
 seus fi lhos. Nes te mo men to es ta vam es ta be le ci das no nú cleo 46 fa mí -
lias. 

Quan to à re mo ção da pro fes so ra da es co la fe mi ni na não exis tiu
mui tos pro ble mas,  pois no mês de agos to as  duas es co las, fe mi ni na e
mas cu li na, já con ta vam com  seus pro fes so res. 

A es co la era uma pro mes sa an ti ga do go ver no. Des de a che ga da
ao nú cleo os imi gran tes es pe ra vam pe la sua cria ção. No pros pet to que
as si na ram na Itá lia a es co la e a as sis tên cia re li gio sa se riam ga ran ti das:

Em ca da co lô nia, os imi gran tes re ce be rão a ins tru ção mo ral
e re li gio sa que se rá con ce di da a to dos por um pa dre ca tó li co
ou por um pas tor pro tes tan te, se gun do a sua re li gião, co mo
tam bém es co la pa ra as crian ças de am bos os se xos.5

1.1 As sa las de au la e  suas lo ca li za ções

As es co las ti ve ram vá rias lo ca li za ções até a cons tru ção de um
edi fí cio,  anos de pois. Al gu mas das mu dan ças das es co las po dem ser
acom pa nha das com as in for ma ções con ti das nos re la tó rios dos pro fes -
so res. 

A pro fes so ra Ma ria Ade lai de do Car mo Ma cha do, subs ti tuiu a
pro fes so ra Fe li ci da de.  Veio da ci da de de Ati baia e as su miu as au las da
es co la fe mi ni na du ran te o se gun do se mes tre do ano de 1883. Em seu re -

4 Nú me ro de or dem 1257. Abai xo as si na do dos co lo nos ao Vi ce-Pre si den te da Pro vín cia. 14/ju -
nho/1883. ( AESP.)
5 "In og ni Co lo nia, gli Emi gran ti tro ve ran no  l'istruzione mo ra le e re li gio sa che sa rà lo ro im par ti ta
da Pre ti cat to li ci o da Pas to ri pro tes tan ti, se con do la lo ro re li gio ne, co me pu re scuo le per i ra gaz zi
 d'ambo i ses si." (Emi gra zio ne al Bra si le, van tag gi of fer ti  agli emi gran ti. 1877)
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la tó rio de no vem bro do mes mo ano, ela co men ta:
A res pei to com mo do pa ra dar au la tem si do uma no va lu ta,
por fal ta de ca sa pro pria. A igre ja é o lu gar on de dou au la e
não  acho mui to pro prio,  além  d'isso ven ta mui to no lu gar em
que es tá col lo ca da a mes ma, di ma nei ra que fe chan do a por -
ta fi ca mos qua si as es cu ras, de  mais se  aqui ti ves se ca sa não
me ve ria obri ga da a vir to dos os  dias e vol tar o que me é as -
sás pe no so, prin ci pal men te em  dias chu vo sos, co mo já me
tem acon te ci do por va rias ve zes.6

A es co la fe mi ni na foi ins ta la da na igre ja, ape sar da in sis tên cia
dos co lo nos pe din do a cons tru ção de um pré dio ade qua do. As ca sas das
an ti gas sen za las de ve riam es tar ocu pa das nes ta épo ca, obri gan do a es -
co la a per ma ne cer den tro da igre ja, e a pro fes so ra a ir e vir da Ca pi tal to -
dos os  dias. No mês de ju lho de 1884, um ano  após a cria ção das es co las,
a es co la fe mi ni na ain da fun cio na va no mes mo lo cal. Es ta per ma nên cia
foi um dos mo ti vos de a Ir man da de de São Cae ta no en viar um pe di do à
Ins pe to ria Ge ral da Ins tru ção Pú bli ca so li ci tan do a de so cu pa ção da
igre ja, por que ela se ria re for ma da. Po de ser que es sa te nha si do tam bém
 mais uma for ma de pres sio nar o go ver no a cons truir as ca sas das es co -
las. A es co la fe mi ni na mu dou-se pa ra uma das ca sas da an ti ga sen za la,
co mo a uti li za da pe la es co la mas cu li na.

Em 1896 com a cons tru ção de uma ca sa, co nhe ci da co mo "Pa la -
ce te", a es co la mu dou-se no va men te, mas ago ra a con vi te da fa mí lia De
Nar di, pro prie tá ria da ca sa. O an ti go co lo no Ce les te De Nar di es ta va em
São Cae ta no des de 1877 e foi um dos que par ti ci pou do abai xo-as si na do
de 1883, pe din do a cons tru ção de ca sas pa ra as es co las. Co mo as  suas
pos ses per mi tiam, ce deu uma sa la de sua ca sa pa ra uso da es co la fe mi -
ni na, que foi de pois de no mi na da de "1ª es co la fe mi ni na" e per ma ne ceu
nes te lo cal até a inau gu ra ção do pré dio do gru po es co lar. A le gis la ção
pre via o pa ga men to de alu guel da sa la de au la, pa go com o sa lá rio do
pro fes sor, mas nes te ca so não te nho in for ma ções su fi cien tes pa ra es cla -
re cer se a sa la da es co la foi alu ga da ou sim ples men te ce di da. To da a ca -
sa e a sa la da es co la  eram as soa lha das e ti nham am plas ja ne las, co mo di -
ta vam os có di gos de hi gie ne es co lar.  Anos de pois es ta ca sa foi usa da co -
mo a se de pro vi só ria do gru po es co lar. A cons tru ção abri ga atual men te
o Mu seu His tó ri co Mu ni ci pal.

A es co la mas cu li na tam bém mu dou al gu mas ve zes. No pri mei ro
re la tó rio se mes tral do pro fes sor Joa quim Fer rei ra Alam bert, ele nar ra:

6 Nú me ro de or dem 5098. Re la tó rio da pro fes so ra Ma ria A. do C. Ma cha do ao Di rec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/ no vem bro/ 1883. ( AESP)
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En trei em exer ci cio do meu em pre go em 1º de agos to, (...) a
au la  acha-se func cio nan do, por fal ta ca sa, num pe que no
quar to qua si sem ar, sem luz is so que não tem as pro prie da -
des re com men da das pe la hygie ne, tam ne ces sa rias á sau de
do mes tre e dos dis ci pu los. Sem uma ca sa com  boas ac co -
mo da ções, sem os mo veis e uten sis es co la res, os alum nos
apre sen tam, um adian ta men to sa tis fac to rio7. 

As pés si mas con di ções de hi gie ne da es co la, pro va vel men te se -
riam a fal ta de ilu mi na ção ade qua da, de cir cu la ção de ar e de as soa lho
no pi so. A es co la de ve ria es tar lo ca li za da em uma das ca sas da an ti ga
sen za la e, con se qüen te men te apre sen tar si nais da má con ser va ção.

No ano de 1899, o pro fes sor Ma noel dos  Reys, al guns me ses an -
tes de pe dir a sua apo sen ta do ria, te ve de en con trar um lo cal pa ra abri gar
a es co la mas cu li na. Co mo já foi di to, as an ti gas cons tru ções com pos tas
pe la ca sa-gran de, a ca pe la e as ca sas da sen za la se riam de mo li das pe los
mo ra do res e, so men te a igre ja se ria re cons truí da. A es co la mas cu li na te -
ve de des lo car-se. Fo ram vá rias as ten ta ti vas do pro fes sor pa ra en con -
trar uma ca sa pa ra a es co la e, co mo não con se guiu, en viou um ofí cio ao
go ver no co mu ni can do a im pos si bi li da de da mu dan ça. O go ver no res -
pon deu ao seu ofí cio, pe din do que efe tuas se os exa mes fi nais e ini cias se
as fé rias, tam bém pro pôs que uma das ca sas da lo ca li da de, que ti ves se
uma boa sa la, abri gas se a es co la, co mo já ocor ria com a es co la fe mi ni -
na. A so lu ção foi en con tra da no mês de de zem bro, quan do o pro fes sor
co mu ni ca:

que aca bam de rea li sar-se os exa mes ge raes na es cho la a
meu car go sob a pre si den cia do ins pec tor es cho lar. (...) fiz
re mo ver os mo veis e  mais ob jec tos es cho la res, cons tan tes
do Li vro de In ven ta rio que fi ca em meu po der, pa ra uma de -
pen den cia da ca sa do ci da dão Ja cob Dal cin, a cu ja guar da
fo ram en tre gues até que se ja con ve nien te men te ins tal la da a
es cho la no pro xi mo an no lec ti vo.8

Es tes mó veis e ob je tos es co la res ano ta dos pe lo pro fes sor,  eram
for ma dos por um con jun to de dez car tei ras in tei ri ças de ma dei ra e um
qua dro-ne gro, con for me o ma pa apre sen ta do pe lo ins pe tor es co lar. Os
ma te riais per ma ne ce ram na ca sa da fa mí lia Dal cin, an ti gos mo ra do res
de São Cae ta no, até con se guir um lo cal pa ra a ins ta la ção de fi ni ti va da

7 Nú me ro de or dem 5098. Re la tó rio do pro fes sor Joa quim F. Alam bert ao Ins pe tor Ge ral da Ins -
tru ção Pú bli ca. 1/ no vem bro/1883. ( AESP)
8 Nú me ro de or dem 5001. Co mu ni ca do do pro fes sor Ma noel dos  Reys ao Ins pec tor Ge ral do En -
si no Pu bli co. 2/de zem bro/1899. ( AESP)
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es co la. Es ta aca bou sen do trans fe ri da pa ra as pro xi mi da des da es ta ção
de  trem da São Pau lo Rail way Com pany, ocu pan do uma das sa las de
uma ca sa de Ca se mi ro Alon so, fun cio ná rio da es tra da de fer ro. A es co la,
que de pois foi cha ma da de "1ª es co la mas cu li na", per ma ne ce ria nes ta
ca sa por mui tos  anos. 

1.2 Pro fes so ras e pro fes so res 

Os lu ga res ou as cha ma das ca dei ras de pri mei ras le tras, fo ram es -
co lhi das pe la pro fes so ra da es co la fe mi ni na em  abril de 1883 e pe lo pro -
fes sor da es co la mas cu li na em agos to do mes mo ano. 

Al guns dos pro fes so res das es co las de São Cae ta no ain da não ha -
viam cur sa do a Es co la Nor mal. A le gis la ção acei ta va pro fes so res não-
ti tu la dos, mas que ti ves sem fei to um con cur so pa ra se rem no mea dos.
Es te é o ca so das pro fes so ras Fe li ci da de Per pé tua de Ma ce do, Eli sa An -
gé li ca de Bri to Alam bert e do pro fes sor Joa quim Fer rei ra Alam bert,
sen do que os pro fes so res Joa quim e Fe li ci da de cur sa ram a Es co la Nor -
mal de pois de te rem as au las atri buí das. A pro fes so ra Eli sa só fre qüen -
tou o pri mei ro ano do cur so. Os de mais pro fes so res da lo ca li da de se -
riam to dos nor ma lis tas ou di plo ma dos no cur so pre li mi nar e, a par tir de
1894, po de riam  usar um  anel dis tin ti vo va lo ri zan do a sua for ma ção aca -
dê mi ca. 

1.2.1 Es co la fe mi ni na

A pri mei ra pro fes so ra da co lô nia foi Fe li ci da de Per pé tua de Ma -
ce do. Tra ba lhou na es co la de mea dos de  abril até  maio do ano de 1883,
quan do foi re mo vi da. Em um do cu men to as si na do por ela, da ta do de 14
de  abril, pe de ao Ins pe tor Ge ral da Ins tru ção Pu bli ca que "se dig ne a
man dar pro ver a di ta es cho la dos mo veis e uten si lios ne ces sa rios"9. Os
mo ra do res aca ba vam ce den do ban cos e ou tros ob je tos que pu des sem
ser ne ces sá rios ao seu fun cio na men to - quan do não ce diam as pró prias
ca sas, co mo ocor reu nes ta co lô nia. 

Os co lo nos em abai xo-as si na do ao pre si den te da pro vín cia da ta -
do do mês se guin te ao da re mo ção da pro fes so ra, es cre vem:

9 Nú me ro de or dem 5039. Re la tó rio da pro fes so ra Fe li ci da de P. de Ma ce do ao Ins pec tor Ge ral
da Ins truc ção Pu bli ca. 14/ abril/1883. ( AESP)
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Pa ra  mais real çar o me re ci men to de tão dig na Pro fes so ra
con vem que V.Exª. sai ba que ape sar de re mo vi da pa ra uma
ca dei ra des ta ci da de, tem el la ido até ho je dar au las as  suas
ex-dis ci pu las,  apoz ha ver ter mi na do o cum pri men to de seu
de ver na ca dei ra do 1º Dis tric to, e is to por sim ples de di ca ção
e sem in te res se ou re tri bui ção al gu ma. (...) os abai xo as sig -
na dos ao mes mo tem po que agra de cem a acer ta da no mea -
ção que V.Exª. fez a tão dis tinc ta Pro fes so ra pa ra a men cio -
na da ca dei ra da Co lo nia, ma ni fes tam seu pe zar pe lo fac to de
por tão pou co tem po ter si do el la ali con ser va da e não qui ze -
rem per der o en se jo de fa zer real çar os mui tos me re ci men tos
da mes ma Pro fes so ra.10

A pro fes so ra é elo gia da,  pois ape sar de ter dei xa do as au las con ti -
nuou a fre qüen tar a co lô nia du ran te o mês se guin te. Pa ra a pro fes so ra,
que ain da era nor ma lis ta, tal vez ti ves se si do in te res san te as su mir uma
ca dei ra re cém-cria da em lo cal pró xi mo da Ca pi tal. Com sua re mo ção
te ria maio res pos si bi li da des de con cluir seu cur so na Es co la Nor mal. 

No se gun do se mes tre des te ano, a pro fes so ra Fe li ci da de dei xou
de ir de fi ni ti va men te à co lô nia, pa ra as su mir a es co la do pri mei ro dis tri -
to da ca pi tal, cha ma do Sul da Sé.  Anos de pois já ten do con cluí do o cur -
so Nor mal foi con tra ta da pa ra mi nis trar as au las de De se nho e Ca li gra -
fia na Es co la Nor mal de São Pau lo.  

No re la tó rio da pro fes so ra Ma ria Ade lai de, en con tra-se um elo -
gio à boa von ta de das alu nas em apren der. Ela era a se gun da pro fes so ra
e, an tes de la, tal vez as  suas  mães,  tias ou  avós exer ces sem es ta fun ção,
quan do ca pa ci ta das pa ra tal, ou, ain da, es ta po de ria ser a pri mei ra vez
que es tas crian ças vi ven cias sem es te acon te ci men to. A no vi da de em
des lo car-se pa ra ir à es co la, o re creio e as ati vi da des di fe ren tes das de
ca sa, a pro fes so ra que che ga va de  trem  eram for mas de in cen ti var as
crian ças a com pa re ce rem. Re lem bra Do na Joa na F. Za ni ni em seu de -
poi men to:

Quan do co me cei a ir a es co la e ti nha uma pro fes so ra só. Ela
vi nha com o  trem das no ve, nós saía mos as  três e  meia. (...)
eu era pe que na, fui com se te  anos na es co la. Eu ti nha uma
com pa nhei ri nha que vi nha co mi go, por que eu vi nha so zi nha
(...) A es co la era per to da igre ja gran de, lá em bai xo, nós ia -
mos na es co la tu do des cal ças (...) na es co la pu la va cor da,

10 Nú me ro de or dem 1257.Abai xo as si na do com 41 as si na tu ras, dos co lo nos ao Pre si den te da
Pro vín cia. 14/ju nho/1883. ( AESP)
11 Pro je to His tó ria de Vi da. Fun da ção Pró-Me mó ria de São Cae ta no do Sul. 1995
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brin ca va de pe ga dor, de tu do es sas coi sas as sim. Por que ti -
nha o re creio quan do a gen te  saia co mer o lan che.11

O pro gra ma das es co las de en si no pri má rio pa ra me ni nas com -
preen dia lei tu ra, arit mé ti ca, gra má ti ca, prin cí pios da mo ral cris tã, dou -
tri na da re li gião do Es ta do e pren das do més ti cas. Es tes con teú dos se -
riam to dos cum pri dos à me di da que as alu nas apren des sem a ex pres sar-
se na lín gua por tu gue sa. 

No mês de mar ço de 1884 a es co la fe mi ni na tem ou tra pro fes so -
ra, Eli sa An gé li ca de Bri to Alam bert, pro va vel men te pa ren te, do pro fes -
sor da es co la mas cu li na. Ma ria Ade lai de do Car mo Ma cha do ha via pe -
di do re mo ção pa ra o bair ro da  Água-Bran ca na Ca pi tal. A no va pro fes -
so ra, até che gar em São Cae ta no, pe diu vá rias re mo ções nes te ano. Em
ja nei ro pa ra San tos, no mês se guin te pa ra Lo re na, pa ra en tão mu dar-se
pa ra a co lô nia. Nes tas ou tras es co las não che gou a as su mir as au las, pe -
diu re mo ção na ten ta ti va de en con trar um lu gar que lhe fos se  mais con -
ve nien te. A es co la fe mi ni na te ve a pro fes so ra Eli sa na ca dei ra até ju nho
de 1887.

A pro fes so ra Eli sa se rá subs ti tuí da por Jo se phi na In ver niz zi, que
ha via con cluí do o cur so da Es co la Nor mal. Sem pre mui to edu ca da nos
 seus re la tó rios, ela agra de ce a to dos os me lho ra men tos que pos sam ser
rea li za dos na es co la no fu tu ro. Es ta pro fes so ra re ce be ria elo gios do go -
ver no pe lo uso cor re to do mé to do in tui ti vo.

No ano de 1894 a no va pro fes so ra se rá Joan na de Al mei da Mot ta,
que subs ti tuiu a pro fes so ra Jo se phi na  após  seis  anos de tra ba lho e mui -
tas li cen ças. A pro fes so ra Joan na era for ma da há qua tro  anos pe la Es co -
la Nor mal,  veio re mo vi da da ci da de de Mo gi Mi rim e  iria pas sar os pró -
xi mos 17  anos na es co la. Por es te mo ti vo, ela é a pro fes so ra que  mais fi -
cou pre sen te nos de poi men tos dos an ti gos mo ra do res. 

A es co la fe mi ni na na épo ca da pro fes so ra Joan na es ta va me lhor
pro vi da de mó veis. Em 1894 ti nha dez car tei ras, um qua dro-ne gro,  três
ban cas,  três ban cos e uma me sa. Mes mo as sim a pro fes so ra, co mo a sua
an te ces so ra, pe dia ao Di re tor Ge ral em qua se to dos os re la tó rios a re no -
va ção dos "mo veis e uten sis".

No ano da mu dan ça da es co la fe mi ni na pa ra a ca sa dos De Nar di,
1896, a pro fes so ra foi no mea da co mo in te ri na na Es co la-Mo de lo Ma ria
Jo sé, que ha via si do cria da no ano an te rior.12 Os do cu men tos não tra zem
ou tras in for ma ções so bre o pe río do de per ma nên cia de Joan na de Al -
mei da Mot ta na Es co la-Mo de lo, mas na re la ção do pes soal das es co las-

12 Es ta es co la te ve o ter re no doa do e seu pré dio cons truí do por um mo ra dor abas ta do da Ca pi -
tal, Fer nan do de Al bu quer que. Ela es ta va lo ca li za da no bair ro da Be la Vis ta, na ci da de de São
Pau lo, na rua Ma noel Du tra
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mo de lo ane xa do ao re la tó rio do ins pe tor ge ral com da ta de 1899, a pro -
fes so ra apa re ce co mo ha bi li ta da pa ra au las no cur so pre li mi nar e exer -
cen do a fun ção de ad jun ta. É cer to que nes tes  anos do fi nal do sé cu lo a
pro fes so ra te nha tra ba lha do nas  duas es co las, sen do pos sí vel per ma ne -
cer  mais tem po na Ca pi tal. Po de-se pre su mir que co mo nes ta épo ca apa -
re ce ram ca sos de fe bre ama re la na ci da de, le van do as alu nas a fal ta rem,
foi o mo men to pa ra a pro fes so ra Joan na pe dir o apres sa men to de sua
no mea ção pa ra tra ba lhar na es co la-mo de lo.

O qua dro 1.1 mos tra a su ces são das pro fes so ras na ca dei ra da es -
co la fe mi ni na.

1.2.2 Es co la mas cu li na

A ca dei ra da es co la mas cu li na foi es co lhi da pe lo pro fes sor Joa -
quim Fer rei ra Alam bert em ju lho de 1883. Ele  veio re mo vi do da ca dei ra
do bair ro Gua pi ra em São Pau lo que ocu pa va nos úl ti mos  três me ses,
des de sua no mea ção em  abril. Pen sei, a prin cí pio, por es ta no mea ção,
que ele fos se um pro fes sor ini cian te ou subs ti tu to, mas com ou tros do -
cu men tos em  mãos ve ri fi quei que Joa quim Fer rei ra Alam bert ha via pe -
di do exo ne ra ção em 1882 da ca dei ra na ci da de de Li mei ra. 

Ele per ma ne ceu na es co la de São Cae ta no no ve  anos. Es te tem po
não foi con tí nuo: tra ba lhou um ano e  meio pa ra de pois pe dir afas ta men -
to por  dois  anos a fim de con cluir o cur so da Es co la Nor mal. Ha via fei to
so men te o pri mei ro ano em 1876 na com pa nhia de Eli sa An gé li ca de
Bri to Alam bert, a pro fes so ra da es co la fe mi ni na. No pe río do de seu
afas ta men to foi subs ti tuí do pe lo pro fes sor An to nio Jo sé da Sil va Lis -
boa. Re tor nou pa ra sua ca dei ra em fe ve rei ro de 1887, le cio nan do na co -
lô nia du ran te os pró xi mos se te  anos e qua tro me ses.

No pe río do em que Joa quim F. Alam bert es te ve na Es co la Nor -
mal, pa ra cur sar o se gun do e o ter cei ro ano, ele foi subs ti tuí do pe lo pro -
fes sor An to nio. Es te pro fes sor exer cia a fun ção de subs ti tu to em ou tras

Qua dro 1.1

Pro fes so ras da es co la fe mi ni na de 1883 a 1900

        Anos                                             No mes                                                 Me ses de tra ba lho
     1883              Fe li ci da de Per pe tua de Ma ce do             abril a  maio 1883
     1883              Ma ria Ade lai de do Car mo Ma cha do.      ju lho a de zem bro 1883
1884/1887         Eli sa An ge li ca de Bri to Alam bert            mar ço 1884 a ju lho 1887
1887/1893         Jo se phi na In ver niz zi                              agos to 1887 a de zem bro 1893
1894/1900         Joan na de Al mei da Mot ta                      fe ve rei ro 1894 a dez. 1911
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.
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es co las da re gião e fi cou em São Cae ta no qua se  dois  anos. Nos re la tó -
rios en via dos ao ins pe tor ge ral o pro fes sor é ex tre ma men te su cin to, não
ul tra pas san do dez li nhas de tex to. Em to dos os do cu men tos co men ta so -
bre a fal ta de mó veis e de li vros e so bre a ne ces si da de de pe dir em pres -
ta do os ban cos da es co la fe mi ni na pa ra aco mo dar to dos os  seus alu nos.
Com o re tor no do pro fes sor Joa quim, o con teú do dos re la tó rios tor nou-
se  mais ex ten so. 

A vol ta do pro fes sor à sa la de au la com a no va ti tu la ção qua se não
foi pos sí vel, de vi do ao seu de sem pe nho na Es co la Nor mal. O pro fes sor
ha via si do re pro va do no se gun do ano do cur so, por fal ta rem al guns dé -
ci mos pa ra a mé dia. Sua re pro va ção foi le va da ao con se lho pa ra dis cus -
são, con se guiu as sim a mé dia mí ni ma e con cluiu o cur so no ano se guin -
te. Quan do reas su miu as au las, os  seus re la tó rios vol tam a ter in for ma -
ções de ta lha das so bre os alu nos e a es co la. Al gu mas su ges tões ao di re -
tor da Ins tru ção Pú bli ca tam bém são ano ta das. 

Em 1887 ele co men ta so bre a fal ta de ma te riais pa ra o tra ba lho e
as di fi cul da des dos alu nos no en ten di men to da lín gua por tu gue sa. Ob -
ser va, no en tan to, que os alu nos

já es cre vem,  leem, fa zem as  tres ope ra ções fun da men taes da
Arith me ti ca e sa bem dou tri na chris tan, co nhe cen do al gu -
mas no ções de Geo gra fia Ge ral e de de se nho li near etc. Co -
mo já di ce, sen do qua si to dos ita lia nos, en con tram, co mo é
na tu ral, mui ta dif fi cul da de na ac qui si ção de co nhe ci men tos
das ma te rias cons ti tu ti vas do pro gram ma de en si no nas es -
có las pu bli cas.  Creio, po rem, que es ta dif fi cul da de em bre ve
de sap pa re ce rá com a fre quen cia e co nhe ci men to da lin gua
por tu gue za, que fo rem ad qui rin do.13

No ano de 1893,  após a epi de mia de va río la que as so lou a re gião
e obri gou as es co las a fe cha rem, o pro fes sor Joa quim pe de per mu ta14 pa -
ra a ter cei ra ca dei ra de So ro ca ba, pa ra me ses de pois pe dir sua re mo ção.
O pro fes sor Ma noel dos  Reys, que ocu pa va a ca dei ra da ter cei ra es co la
da ci da de de So ro ca ba subs ti tuiu-o. 

O pro fes sor Ma noel, for ma do pe la Es co la Nor mal da Ca pi tal há
qua se 20  anos, per ma ne ce ria na ci da de nos pró xi mos  seis  anos, até seu
pe di do de apo sen ta do ria em 1900. Nos  anos em que tra ba lhou na lo ca li -
da de o pro fes sor Ma noel pe diu uma li cen ça de  três me ses pa ra tra tar de
sua saú de. Quan do re tor nou, em de zem bro de 1895, en con trou um de

13 Nú me ro de or dem 5039. Re la tó rio do pro fes sor Joa quim F. Alam bert ao Di rec tor Ge ral da Ins -
truc ção Pu bli ca. 1/no vem bro/1887. ( AESP)
14 A per mu ta de ca dei ras en tre pro fes so res pú bli cos era au to ri za da so men te en tre ca dei ras de
 igual ca te go ria. De cre to nº 52 de 9/ maio/1890.
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 seus alu nos, o me ni no Adria no, que po de ria ser fi lho do fran cês, do no da
des ti la ria, ex pul so da es co la pe lo pro fes sor que o subs ti tuí ra. Es te ca so de
ex pul são é o úni co ano ta do em to dos os re la tó rios, tan to os da es co la fe -
mi ni na co mo os da mas cu li na. A ex pul são se ria con si de ra da sem efei to:

Con sul ta do a res pei to o ins pec tor do dis tri to, es te, de pois
de tu do exa mi na do at ten ta men te, foi de opi nião que de via
ser des pre za da a es crip tu ra fei ta em mi nha au sen cia pa ra
so men te vi go rar de ago ra em dian te a que foi por mim
dei xa da, quan do en trei no go so da li cen ça. As sim, sou
for ça do a aban do nar a pre sen te fo lha, pa ra con ti nuar a es -
crip ta re gu lar na fo lha si guin te. Quan to a ex pul são, em 9
de ou tu bro, do alum no Adria no Gou lain, por in su bor di -
na ção, de cla ro-a de ne nhum ef fei to, por não ha ver pre ce -
di do à eli mi na ção a ne ces sa ria auc to ri sa ção do ins pec tor
lit te ra rio.15

Em se tem bro de 1896 o pro fes sor Ma noel vis lum bra a pos si bi -
li da de de mu dar de car go, can di da tan do-se a va ga de ins pe tor es co lar
do 3º dis tri to.16 A  área do dis tri to abran gia a ci da de de São Ber nar do e

 seus bair ros, en tre  eles São Cae ta no. Foi no mea do pa ra a va ga Jo sé
Mon tei ro Boa no va, co le ga do pro fes sor dos tem pos da Es co la Nor mal
da Ca pi tal.

O qua dro se guin te re la cio na os pro fes so res da es co la mas cu li na:

1.3 Con di ções pre cá rias das es co las iso la das

As es co las pri má rias, co nhe ci das co mo de "pri mei ras le tras",
pas sam a ser cha ma das de "es co las pre li mi na res"  após a pro cla ma ção

Qua dro 1.2

Pro fes so res da es co la mas cu li na de 1883 a 1900.

        Anos                                          No mes                                                  Me ses de tra ba lho
 1883/1885              Joa quim Fer rei ra Alam bert            agos to 1883 a fe ve ve rei ro 1885
 1885/1886              An to nio Jo sé da Sil va Lis boa         mar ço 1885 a ja nei ro 1887
 1887/1894              Joa quim Fer rei ra Alam bert            fe ve rei ro 1887 a ju nho 1894
 1894/1900              Ma noel dos  Reys                           ju lho 1894 a de zem bro 1900
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

15Nú me ro de or dem 4931. Re la tó rio do pro fes sor Ma noel dos  Reys en via do ao Di rec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/ju nho/1896. ( AESP)
16 O Es ta do de São Pau lo era di vi di do em dis tri tos es co la res. Ca da dis tri to - com uma mé dia de
15 ci da des - ti nha um ins pe tor.
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da Re pú bli ca. No ano de 1894, quan do fo ram cria dos os pri mei ros gru -
pos es co la res,  elas pas sam a ser co nhe ci das co mo  "iso la das", pa ra o seu
cur so não ser con fun di do com o mi nis tra do nos gru pos. Uma no va le -
gis la ção do ano de 1904 re no meia as es co las si tua das em dis tri tos de
paz co mo "iso la das", que, em 1917, pas sa riam a ser co nhe ci das co mo
dis tri tais.17

No pe río do es tu da do as es co las são, na  maior par te do tem po, de -
no mi na das de iso la das, e des ta for ma são men cio na das nos re la tó rios
dos ins pe to res e di re to res da Ins tru ção Pú bli ca. Na maio ria dos re la tó -
rios, as es co las iso la das não preen chiam as con di ções mí ni mas pa ra o
en si no: as sa las de au la não  eram apro pria das, os ma te riais di dá ti cos
 eram es cas sos, nem sem pre es tas es co las ti nham pro fes so res ou ca sas
ane xas pa ra a mo ra dia de les. Es ta si tua ção per du rou du ran te to da a sua
exis tên cia. No re la tó rio do di re tor ge ral da Ins tru ção Pú bli ca,  João
Chrysos to mo Bue no dos  Reis Ju nior, en con tram-se al gu mas ob ser va -
ções:

As es co las iso la das - Não res pon dem ge ral men te ao in tui -
to com que fo ram cria das e pro vi das; ha ven do mui tas cau -
sas per tur ba do ras de seu re gu lar func cio na men to. Apon -
ta-se co mo obs tá cu lo a ele va ção do en si no nas es co las iso -
la das ur ba nas ou ru rais:
Os min goa dos ven ci men tos (...) quan do to dos re co nhe -
cem ter o pro fes sor das es co las sin gu la res bem  mais al ta
som ma de dif fi cul da de a ven cer, bem maio res res pon sa bi -
li da des do que os ad junc tos de gru pos es co la res que, en -
tre tan to, per ce bem maio res ven ci men tos. 
A se gun da cau sa per tur ba do ra da es co la é a fal ta de ca sa
pro pria pa ra o seu func cio na men to. 
Não co gi tam as  leis de en si no na ques tão do do mi ci lio (...)
Nes tas con di ções, le van do uma vi da agi ta da, num vai-
vem cons tan te, mes mo as sim de prin ci pio ven ce to das dif -
fi cul da des que lhe an to lham, mas ao tra gar uma pri mei ra
de si lu são, o seu en thu sias mo se ar re fe ce, pas sa as ho ras de
au la preo cu pa do com o mau tem po que amea ça im pe dir o
tor na-via gem ou com a lo co mo ti va que o re con du zi rá á
sua mo ra dia. 
As cons tan tes re mo ções, as re pe ti das li cen ças são ou tras
cau sas per tur ba do ras do en si no.18

17 He lá dio C. G. An tu nha. A ins tru ção pú bli ca no Es ta do de São Pau lo. A re for ma de 1920. São
Pau lo:  Feusp, 1976. pp. 63-68.
18 An nua rio do En si no do Es ta do de São Pau lo. Typ. A . Si quei ra & C. 1911-1912, p. 31.
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O am plo pro gra ma de en si no tam bém agra va va as con di ções da
apren di za gem. O ex ces so de con teú dos e a fal ta de li vros e de ou tros
ma te riais di dá ti cos tor na vam o en si no nas es co las iso la das re du zi do a
al guns  itens, con si de ra dos re le van tes pe lo pro fes sor. O ins pe tor es co lar
Jo sé Mon tei ro Boa no va afir ma em seu re la tó rio:

Pe la def fi cien cia pec cam mui tis si mas es co las iso la das, cu -
jos pro fes so res, a bel pra zer, fa zem se lec ção das ma te rias do
pro gram ma, for man do o de seu uso que é fi xa do á pa re de da
es co la ás ve zes.
Não é por que o nu me ro de es co las on de se omit te o en si no
de Geo gra phia, da His to ria e até o da Arith me ti ca ele men tar.
(...) Vem a pro po si to ci tar-vos  aqui um fac to vul ga ris si mo
nas nos sas es co las: re fi ro-me ao uso de li vros an ti qua dos,
ca du cos, adop ta dos pa ra o es tu do da Geo gra phia. De pa ram-
se-me cons tan te men te exem pla res de Geo gra phia de an ti gas
edi ções, de 12, 15 e 20 an nos! Es tes que co nhe ci men tos
trans mit tem ás crean ças! Re fe rin do-se ao nos so Bra zil, por
exem plo, na sua par te da Geo gra phia Po li ti ca, des cre vem-
n'o sob o re gi men do go ver no mo nar chi co de en tão, com a
sua com pli ca da en gre na gem ad mi nis tra ti va aris to cra ti ca;
fri sam que a re li gião do Es ta do é a ca tho li ca apos to li ca ro -
ma na; dão á nos sa e ás ca pi taes das pro vin cias as des crip -
ções da epo cha, com a po pu la ção re du zis si ma e re fe rem-se á
es cra vi dão etc, etc.19

Al gu mas con si de ra ções so bre o ca len dá rio e os ho rá rios de fun -
cio na men to das es co las de vem ser in di ca dos nes te mo men to. A Ins tru -
ção Pú bli ca no Im pé rio es ta be le cia ho rá rios e os  dias fe ria dos pa ra as
es co las exis ten tes; de pois da pro cla ma ção da Re pú bli ca e da cria ção
dos gru pos es co la res, a di vi são do tem po nas es co las mo di fi cou-se. De
1883, quan do as es co las de São Cae ta no fo ram cria das, até a Re for ma
da Ins tru ção Pú bli ca em 1892, o ho rá rio de fun cio na men to das es co las
era das oi to ho ras da ma nhã até uma ho ra da tar de. O ca len dá rio es co lar
e os  dias con si de ra dos fe ria dos nas es co las pú bli cas, du ran te o Im pé rio
 eram:

1º A quin ta fei ra de ca da se ma na, quan do nel la não hou ver
dia san to ou fe ria do. 

19 Nú me ro de or dem 6698. Re la tó rio do Ins pec tor Ge ral do En si no Ma rio Bul cão. 1899. ( AESP) 
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2º Os do min gos e  dias san ti fi ca dos.
3º Os  dias de gran de ga la, ou de fes ta na cio nal.
4º O dia 26 de fe ve rei ro.
5º Os de en tru do e quar ta fei ra de cin za.
6º Os que de cor rem do do min go de Ra mos ao da Pas choa.
7º O de fi na dos.
8º Os que de cor rem de 8 de de zem bro a 6 de ja nei ro.20

Com a pro cla ma ção da Re pú bli ca os  dias de sus pen são das au las,
de acor do com o Re gi men to in ter no das es co las pú bli cas do Es ta do de
São Pau lo apro va do em 1894 pas sa ram a ser: os do min gos, o dia 24 de
fe ve rei ro, o dia 21 de  abril, o dia 3 de  maio, o dia 13 de  maio, os  dias que
de cor re rem de 20 a 30 de ju nho, o dia 14 de ju lho, o dia 7 de se tem bro, o
dia 12 de ou tu bro, o dia 2 de no vem bro, o dia 15 de no vem bro, os  dias
de car na val, a quin ta, sex ta e sá ba do da Se ma na San ta, e um mês a par tir
do dia em que ter mi na rem os exa mes fi nais. Ou me lhor, as au las de ve -
riam ter iní cio um mês de pois do dia dos exa mes fi nais. 

Com a Re for ma da Ins tru ção Pú bli ca, o ho rá rio de fun cio na men -
to das es co las pas sou a ser, no in ver no, das dez da ma nhã às  três da tar de
e, no ve rão, das no ve da ma nhã às  duas da tar de. O ho rá rio aca bou sen do
adap ta do pe los pro fes so res que, du ran te  anos, se gui ram um ho rá rio in -
ter me diá rio das on ze da ma nhã às qua tro da tar de - o que no fi nal da pri -
mei ra dé ca da do sé cu lo aca ba ria sen do le gal men te ins ti tuí do. Es ses ho -
rá rios sem pre obe de ce ram as cin co ho ras diá rias de du ra ção das au las.

1.4 A im por tân cia da fre qüên cia às au las

A  maior par te das in for ma ções so bre os pro fes so res no pe río do
es tu da do fo ram co lhi das em re la tó rios se mes trais en via dos por  eles ao
Di re tor Ge ral da Ins tru ção Pú bli ca, co mo pre via o Re gi men to In ter no
das es co las pú bli cas. Es ses re la tó rios  eram en via dos ao go ver no e ar qui -
va dos até os úl ti mos  anos do sé cu lo pas sa do; de pois des ta épo ca ne -
nhum de les foi en con tra do. Con ti nham in for ma ções so bre as con di ções
fí si cas da es co la, o adian ta men to dos alu nos e um ma pa com os da dos
es ta tís ti cos, is to é, nú me ro de alu nos ma tri cu la dos, nú me ro de alu nos
fre qüen tes, nú me ro de fal tas dos alu nos e de alu nos de sis ten tes. O for -
ne ci men to des sas in for ma ções era obri ga tó rio, não só pa ra  fins es ta tís ti -
cos, mas pa ra que o pro fes sor re ce bes se o seu sa lá rio em dia. Mui tas

20Re gu la men to da Ins truc ção Pu bli ca da Pro vin cia de S. Pau lo. São Pau lo:Typ. Ame ri ca na. 1869.
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des tas in for ma ções co mo o nú me ro de alu nos fre qüen tes po de ria ser in -
ve rí di ca,  pois se não exis tis se um nú me ro mí ni mo de alu nos fre qüen tes
a es co la se ria fe cha da e o pro fes sor fi ca ria sem em pre go. Es ta si tua ção
per du rou até o ano de 1891; no ano se guin te, com a re for ma da le gis la -
ção edu ca cio nal, es te se rá um dos  itens re vo ga dos. 

As con di ções pa ra o tra ba lho com os alu nos era di fí cil. Os pe di -
dos de ma te rial e de li vros são cons tan tes, por que os  pais dos alu nos não
ti nham con di ções fi nan cei ras pa ra ad qui ri-los sen do "ho mens do tra ba -
lho, e por con se guin te po bres".21A co mu ni ca ção en tre pro fes so res e alu -
nos e, con se qüen te men te, o apren di za do  eram pre ju di ca dos por se rem
"qua si to dos ita lia nos" e apre sen ta rem pro ble mas na com preen são da
lín gua por tu gue sa. O flu xo e as trans fe rên cias de imi gran tes en tre as co -
lô nias con ti nua va, e es tas mo vi men ta ções fo ram no ta das nos re la tó rios
dos pro fes so res, que eli mi na vam os alu nos da lis ta com a ob ser va ção:
"mu dou-se com a fa mí lia". Tam bém o tra ba lho efe tua do pe las crian ças,
co mo as me ni nas que aju da vam na la va gem das rou pas e os me ni nos
que aju da vam na la vou ra e nas ola rias, con tri buía pa ra o nú me ro me nor
de alu nos fre qüen tes em re la ção ao de ma tri cu la dos.

Em re la tó rio de no vem bro de 1885 a pro fes so ra Eli sa co men ta:

As clas ses ope ra rias, co mo V.Sª. bem o sa be, pou co ze lo sas
da edu ca ção dos fi lhos, sem ava liar de vi da men te o mal que
des sa in cu ria  lhes ad vém, obri gam ge ral men te os fi lhos aos
tra ba lhos do mes ti cos em pre jui zo da sua fre quen cia nas es -
cho las pu bli cas. Eis por que al gu mas ve zes acon te ce uma
alum na con ser var-se  dous e  tres an nos ma tri cu la da sem
apre sen tar um sen si vel apro vei ta men to.22

A pro fes so ra con si de ra va que os  pais obri ga vam os fi lhos a aju -
dá-los, sem le var em con ta as di fi cul da des pa ra so bre vi ver que es tes
imi gran tes, po bres e es for ça dos ti nham no seu dia-a-dia. O tra ba lho in -
fan til era im pos sí vel de ser des pre za do, pe los adul tos; es tes, ao mes mo
tem po em que con si de ra vam im por tan te a es co la e de um mí ni mo de
apren di za do, pre ci sa vam da aju da dos fi lhos. 

A pro fes so ra Joan na tam bém es cre ve so bre a fre qüên cia das alu -
nas, que con ti nua va ir re gu lar, mas ela en ten de a ne ces si da de do tra ba -
lho das crian ças em ca sa, por que  seus " pais que sen do po bres não dis -

21Nú me ro de or dem 5039. Re la tó rio da pro fes so ra Eli sa A. de B. Alam bert ao Ins pec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/ju nho/1886. ( AESP)
22Nú me ro de or dem 5039. Re la tó rio da pro fes so ra Eli sa A. de B. Alam bert ao Ins pec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/no vem bro/1885. ( AESP)
23 Nú me ro de or dem 4927. Re la tó rio da pro fes so ra Joan na de A. Mot ta ao Di rec tor Ge ral da Ins -
truc ção Pu bli ca. 1/no vem bro/1894. ( AESP)
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pen sam o pou co ser vi ço que as mes mas  lhes pres tam"23. Ela co mu ni ca
em re la tó rio de no vem bro de 1895 que ou tro fa to, epi só di co, tam bém
in ter fe riu na as si dui da de das alu nas:

No mez de Agos to foi es ta es co la vic ti ma dos ga tu nos que
le va ram  alem de pou cos li vros for ne ci dos pe lo go ver no, le -
va ram to dos os tra ba lhos im por tan tes das alum nas e até
mes mo al gum de va lor; dan do is so lu gar a gran de pa raly sa -
ção do en si no,  pois com o pre jui zo ha vi do, as alum nas mui -
to sen ti ram e es mu re ce ram não só no tra ba lho ma nual co mo
no de lei tu ra. Não ten do  meios suf fi cien tes pa ra es ti mu la-las
com a ef fi ca cia é for ço so di zer que a re ti ra da das alum nas da
es co la pro veio  mais do rou bo que na mes ma ce deu.24

Não só o rou bo con tri buiu pa ra a de sis tên cia das alu nas, co mo
tam bém a no va fá bri ca de cha péus, que de acor do com a pro fes so ra foi
inau gu ra da nes tes  dias e, pro va vel men te pre ci sa va de fun cio ná rias. O
as sal to po de ter ocor ri do pe los tra ba lhos ma nuais fei tos pe las alu nas. O
con teú do de sen vol vi do na es co la com as alu nas na dis ci pli na de tra ba -
lhos ma nuais en vol via o apren di za do de bor da do e cos tu ra. Fa ziam tra -
ba lhos  úteis pa ra a ca sa: toa lhas de cro chê e bor da dos di ver sos. A pró -
pria lo ca li za ção da es co la, uma ca sa de fa mí lia com  boas con di ções fi -
nan cei ras, po de ter con tri buí do pa ra es te ato.

A Ta be la 1.1 or ga ni za os da dos co le ta dos nos re la tó rios das pro -

Ta be la 1.1
Nú me ro de alu nas ma tri cu la das 
e fre qüen tes da es co la fe mi ni na

   Anos                  Ma tri cu la das             Fre qüen tes
  1883                      26                        24
  1885                   29/33                   22/20
  1886                      34                     22/18
  1888                      30                    25 a 30
  1894                      25                        25
  1895                      30                        18
  1896                   18/22                   16/15
  1897                   22/21                   19/18
  1899                      29                         -

Fon te: Re la tó rios das pro fes so ras da es co la fe mi ni na de São
Cae ta no. Ar qui vo do Es ta do.
Obs.: os nú me ros se pa ra dos por bar ras re fe rem-se ao pri -
mei ro e ao se gun do se mes tre.

24 Nú me ro de or dem 4927. Re la tó rio da pro fes so ra Joan na de A. Mot ta ao Di rec tor Ge ral da Ins -
truc ção Pu bli ca. 1/no vem bro/1895. ( AESP)
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fes so ras, re la cio nan do os nú me ros de alu nas ma tri cu la das e de fre qüen -
tes na es co la fe mi ni na, en tre os  anos de 1883 e 1900. Em al guns  anos
mes mo com a exis tên cia dos do cu men tos e a obri ga to rie da de do en vio
dos da dos, as in for ma ções não apa re cem. Mas, é pos sí vel ter-se uma
 idéia do nú me ro mé dio de alu nas fre qüen tes du ran te es tes  anos. 

Na es co la mas cu li na a fre qüên cia era ir re gu lar co mo na fe mi ni -
na. O pro fes sor Joa quim, nos  seus re la tó rios, es cre ve so bre o nú me ro de
crian ças que não fre qüen tam a es co la e dis cor da dos  itens do Re gu la -
men to da Ins tru ção Pú bli ca que tra tam da fre qüên cia li vre e do nú me ro
mí ni mo ne ces sá rio de alu nos pa ra for mar uma es co la - o seu sa lá rio de -
pen de des se nú me ro mí ni mo. Acre di ta que a fre qüên cia obri ga tó ria fa rá
com que os alu nos apren dam com  mais ra pi dez e não pre ju di quem o
pro fes sor no seu sa lá rio. Apon ta a omis são do Re gu la men to com re la -
ção aos alu nos. 

Co mo ve reis ma tri cu la ram-se es te an no 31 alum nos, nu me -
ro  alias pe que no pa ra a gran de quan ti da de de crean ças que
re si dem nes ta co lo nia.
As ra zões im pro ce den tes que os  paes apre sen tam co mo jus -
ti fi ca ti va à fal ta que com me tem em pri var os fi lhos do pão
do es pí ri to - a ins truc ção - fa lam bem al to da ne ces si da de ir -
re fu ta vel do en si no obri ga to rio, sem que rer com pa rar a jus ta
dis po si ção do re gu la men to que es ta tue nu me ro de ter mi na do
pa ra o fun cio na men to le gal  d'uma es co la, di rei ape nas que
es sa dis po si ção tor na-se in jus ta an te a par te omis sa do re gu -
la men to quan to ao alum no.
Co mo de to do se des pre hen de, o alum no tem am pla li ber da -
de de fre quen tar ou não a au la, en tre tan to a es co la que não ti -
ver o nu me ro de alum nos de ter mi na do por lei, pri va rá o seu
pro fes sor do or de na do.
É ob vio,  pois, que a obri ga to rie da de do en si no de via ser uma
par te in te gran te do ar ti go que de ter mi na nu me ro le gal dos
alum nos pa ra o exer ci cio  d'uma es co la. As sim, eu jun tan do
es te pe di do do es cla re ci do cri té rio com que pre si dio os vos -
so ac tos a adop ção des ta me di da.
É de vi do à fal ta des sa lei ain da a fre quên cia dos alu nos não
cor res pon de à ma tri cu la, mui tos  d'elles in ter rom pem o es tu do,
ora al le gan do tra ba lhos na la vou ra, ora en com mo dos de sau de,
etc, o que, te nho cer te za, is to não se da ria tão fa cil men te se os
 paes que não man dam  seus fi lhos à es co la por ne nhu ma com -

25 Nú me ro de or dem 5040. Re la tó rio do pro fes sor Joa quim F. Alam bert ao Di rec tor Ge ral da Ins -
truc ção Pu bli ca. 1º de ju nho de1890. ( AESP)
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pre hen são des te de ver, man das sem-nos por obe dien cia à lei.
Os que são fre quen tes apre sen tam bas tan te pro gres so em
 seus es tu dos a des pei to de se rem es tran gei ros, e por is so,
 além das dif fi cul da des ma te riaes, te rem de ven cer a da pro -
pria lin gua.25

Pa ra o pro fes sor Joa quim a obri ga to rie da de se ria a saí da pa ra
mui tos pro ble mas: o apren di za do tor na ria-se  mais rá pi do, as fal tas dos
alu nos con tro la das, o nú me ro de alu nos ma tri cu la dos o mes mo que o de
alu nos fre qüen tes e, prin ci pal men te, o or de na do dos pro fes so res não
sai ria pre ju di ca do. Tam bém as es co las te riam  mais alu nos. To das es tas
crí ti cas à le gis la ção sur gem nos re la tó rios do pro fes sor de pois que ele
con cluiu o cur so da Es co la Nor mal e aca bam por le vá-lo a par ti ci par dos
de ba tes so bre a re for ma da ins tru ção pú bli ca, em 1892.26

Nos re la tó rios do ano de 1894 do pro fes sor Ma noel, os co men tá -
rios tra tam da fal ta de li vros, por que os  pais dos alu nos não po diam
com prá-los de vi do à sua po bre za, e "pe lo fac to de não es tar ain da em
exe cu ção no dis tric to o en si no obri ga to rio",27 que ha via si do apro va do
no Re gi men to de 27 de no vem bro de 1893. Per ma ne ce ele va do o nú me -
ro de crian ças que se ma tri cu lam, mas que fre qüen tam a es co la es po ra -
di ca men te. Is to obri ga va o pro fes sor a eli mi ná-las da lis ta de cha ma da e
acei tar alu nos me no res de se te  anos. O pro fes sor Ma noel as sim jus ti fi ca
os mo ti vos do pou co adian ta men to de  seus alu nos:

a- a fal ta de fre quen cia re gu lar, co mo de mons tra o ele va do
nu me ro de fal tas, 
b- a au sen cia de li vros re co nhe ci da men te  bons pa ra cer tas
ma te rias do pro gram ma es cho lar,
c- o fac to de se rem to dos os alum nos ita lia nos ou hes pa -
nhoes, não sa ben do se não pou cas pa la vras do por tu guez,
lin gua de que nun ca fa zem uso em to da a co lo nia, dan do is to
em re sul ta do con se guir-se na es cho la uma al ga ra via que não
é ita lia no nem hes pa nhol e mui to me nos por tu guez.28

A obri ga to rie da de ins ti tuí da em al guns dis tri tos con ti nua a ser o
cen tro dos de ba tes, as sim co mo a fal ta de ma te rial e as con fu sões dos
alu nos pa ra en ten der e fa lar por tu guês.  Eles mis tu ra vam por tu guês com
ita lia no, pe la se me lhan ça en tre os idio mas na es cri ta, pro nún cia e no

26O no me do pro fes sor cons ta na lis ta de pre sen ça das reu niões, que an te ce de ram a re for ma da
ins tru ção pú bli ca. 
27Nú me ro de or dem 4927. Re la tó rio do pro fes sor Ma noel dos  Reys en via do ao Di rec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/ju nho/1894. ( AESP)
28Nú me ro de or dem 5041. Re la tó rio do pro fes sor Ma noel dos  Reys en via do ao Di rec tor Ge ral da
Ins truc ção Pu bli ca. 1/no vem bro/1894. ( AESP)
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sen ti do. Mas, ape sar da re fe rên cia do pro fes sor à lín gua es pa nho la, nes -
ta épo ca não se tem no tí cias de mo ra do res es pa nhóis ou la ti no-ame ri ca -
nos na lo ca li da de.

A Ta be la 1.2 re la cio na os da dos so bre os alu nos ma tri cu la dos e os
fre qüen tes da es co la mas cu li na, en tre 1883 e 1899. 
1.5 Dis se mi na ção das epi de mias

Nas pri mei ras dé ca das em que a es co la fun cio nou na co mu ni da -
de, vá rios são os mo ti vos pa ra a sus pen são das au las, en tre  eles as epi de -
mias. Em 1887, tem iní cio a epi de mia de va río la em al gu mas re giões de
São Ber nar do e, em 1888, nos ar re do res de São Cae ta no, em lo cais dis -
tan tes do que se ria con si de ra do co mo o cen tro da co lô nia, on de es ta vam
os lo tes ur ba nos. No ano se guin te, as au las são in ter rom pi das em São
Ber nar do por vá rios me ses,  pois a doen ça é con ta gio sa, obri gan do os
pro fes so res a  irem pa ra São Pau lo pa ra abri gar-se em ca sas de ami gos.
Nes te ano a pro fes so ra Eli sa, da es co la fe mi ni na de São Cae ta no, foi re -
mo vi da e em seu lu gar as su miu a pro fes so ra Jo se phi na In ver niz zi. A
epi de mia co me çou a atin gir o cen tro da lo ca li da de em 1890.

O pro fes sor Joa quim, da es co la mas cu li na, co mu ni ca nes te ano ao
Di re tor Ge ral que mui tos de  seus alu nos es tão adoen ta dos. A pro fes so ra
Jo se phi na re quer uma li cen ça, por mo ti vos de saú de. A pro fes so ra, co mo
a maio ria das pes soas, po de ria es tar com va río la. Pa ra o ano de 1891 não

Ta be la 1.2
Nú me ro de alu nos ma tri cu la dos e 
fre qüen tes da es co la mas cu li na.

   Anos                  Ma tri cu la das             Fre qüen tes
  1883                     30                         20
  1885                     31                         22
  1886                     31                         24
  1887                      -                          28
  1888                     42                     22 a 26
  1890                     31                          -
  1894                  32/37                    30/28
  1896                  29/37                    21/32
  1897                     29                         19
  1899                     28                           
Fon te: Re la tó rios dos pro fes so res da es co la mas cu li na de
São Cae ta no. Ar qui vo do Es ta do.
Obs.: os nú me ros se pa ra dos por bar ras re fe rem-se ao pri -
mei ro e ao se gun do se mes tre.

29 Nú me ro de or dem 5041. Co mu ni ca do da Ins pec to ria de Hig ye ne do Es ta do de São Pau lo ao
Di rec tor Ge ral da Ins truc ção Pu bli ca. 8/ abril/1892. ( AESP)
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dis po nho de no tí cias do fun cio na men to das es co las pú bli cas, pro va vel -
men te pe la in ten si da de da epi de mia. No iní cio de 1892, as es co las são
rea ber tas pa ra no mês de  abril se rem fe cha das tem po ra ria men te pe la Ins -
pe to ria de Hi gie ne do Es ta do de São Pau lo, por que "es tão ap pa re cen do e
 teem ap pa re ci do al guns ca sos de fe bres de mao ca rac ter, que ren do to mar
a for ma epi de mi ca".29A epi de mia ain da não ha via si do con tro la da. 
1.6 Mé to dos de en si no

O mé to do ado ta do pe la pro fes so ra Eli sa da es co la fe mi ni na,
era o de  Jõao de  Deus30 que, se gun do ela, ne ces si ta va de li vros pa ra a
prá ti ca da lei tu ra. O pro fes sor Joa quim es cre ve so bre a ne ces si da de
do tra ba lho dos alu nos na la vou ra, e que mes mo as sim con se guem
ser apli ca dos e ter pou cas fal tas. Em se gui da ex pli ca co mo são  suas
au las:

A prin ci pio en con trei al gu ma dif fi cul da de pa ra fa zel-o pro -
nun ciar e com pre hen der as pa la vras por tu gue zas; mas fe liz -
men te, es sas dif fi cul da des vão pou co a pou co de sap pa re -
cen do, e es pe ro que em bre ve, el les po de rão fa zer com  mais
fa ci li da de uso de nos sa lin gua. 
Adop tei pa ra o en si no de lei tu ra o me tho do de Li ções .... por
Hi la rio Ri bei ro e te nho con se gui do  bons re sul ta dos, pe lo
que jul go é mi nha hu mil de opi nião um dos me lho res me tho -
dos e que  mais van ta gens of fe re cem pa ra o en si na men to nas
es có las pu bli cas, on de ain da não ha uni for mi da de na adop -
ção de me tho dos.31

O pro gra ma pa ra me ni nos nas es co las pri má rias era com pos to de
lei tu ra, arit mé ti ca, no ções ge rais de geo me tria prá ti ca, gra má ti ca, prin -
cí pios da mo ral cris tã e dou tri na da re li gião do Es ta do. Mas, co mo ci ta o
pro fes sor, os alu nos ain da não do mi na vam a lín gua por tu gue sa di fi cul -
tan do a apren di za gem dos ou tros  itens do pro gra ma. 

A pro fes so ra Eli sa foi subs ti tuí da pe la pro fes so ra Jo se phi na.
Es ta so li ci ta va na maio ria de  seus re la tó rios ma te riais pa ra o tra ba lho
em sa la de au la e co men tou so bre o mé to do que usa va pa ra en si nar as
crian ças:

30 O mé to do de  Jõao de  Deus era usa do pa ra en si nar lei tu ra e es cri ta. De sen vol via-se a par tir
das pa la vras co muns aos alu nos na fa la, pa ra em se gui da apli cá-las na or to gra fia. Sil via A.S. de
Car va lho. O en si no da lei tu ra e da es cri ta: o ima gi ná rio re pu bli ca no (1890-1920). Dis ser ta ção de
Mes tra do. PUC-SP. 1998.
31 Número de ordem 5098. Relatório do professor Joaquim F. Alambert ao Director Geral da In-
strucção Publica. 1/novembro/1883. (AESP)
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O en si no de li ções de cou sas, nu ma es co la co mo es ta, on de
as crian ças en tre têm, em  suas ca sa, uma lin goa es tra nha à
nos sa, é em pre ga do sem pre in tui ti va men te; e é só as sim que
as alum nas co me çam a co nhe cer os ter mos da lin goa por tu -
gue za. Edu ca ção cí vi ca, gynmas ti co, geo gra phia, can to cho -
ral e me tro lo gia não en si nei em au la, por quan to, co mo já
dis se à V.S.ª, as alum nas des ta es co la são to das prin ci pian -
tes. Em edu ca ção re li gio sa, li mi tei-me ao en si no do ca the -
cis mo e ora ções.32

A pro fes so ra acha va o mé to do aces sí vel ao en si no des tas crian ças
e que era con si de ra do re le van te nes ta épo ca. Era o mé to do in tui ti vo, que
ten ta va mu dar a an ti ga prá ti ca ba sea da no en si no mú tuo, pe lo  qual um
alu no que apreen dia me lhor os con teú dos en si na va a ou tro. O in tui ti vo
era ba sea do na aqui si ção de co nhe ci men tos pe la ob ser va ção e pe los
sen ti dos, de ven do par tir sem pre do co nhe ci do pa ra o des co nhe ci do, do
con cre to pa ra o abs tra to. As li ções de coi sas con tri buíam pa ra es ta
apren di za gem: as crian ças de ve riam des co brir por  elas mes mas, sem ter
a ne ces si da de de me mo ri zar tu do o que fos se en si na do.

A con si de ra ção da na tu re za do de sen vol vi men to in fan til co -
mo prin cí pio bá si co pa ra a edu ca ção e  seus des do bra men tos
de orien ta ção psi co ló gi ca en rai zou uma for ma de con ce ber a
aqui si ção do co nhe ci men to, e, con se quen te men te, de or ga -
ni zar o en si no. Por is so, é pre ci so ver nas li ções de coi sas
 mais que um sim ples mé to do pe da gó gi co, mas a con den sa -
ção de al gu mas mu dan ças cul tu rais que se con so li dam no
sé cu lo XIX: uma no va con cep ção de in fân cia, a ge ne ra li za -
ção da ciên cia co mo uma for ma de "men ta li da de" e o pro -
ces so de ra cio na li za ção do en si no.
A par ti cu la ri da de da in fân cia im pli cou con si de rar o de sen vol -
vi men to das fa cul da des da crian ça e os as pec tos con di zen tes à
na tu re za in fan til: a cu rio si da de, a ima gi na ção, a in quie tu de, a
re crea ção. Da do que a aqui si ção do co nhe ci men to ocor ria pe -
la ob ser va ção, pe la ex pe riên cia, pe los sen ti dos.33

Com o no vo mé to do, os pro fes so res ti ve ram a ne ces si da de de
mo di fi car a sua for ma de tra ba lho, de ven do pas sar a  usar um ma te rial

32 Número de ordem 4930. Relatório da professora Josephina Invernizzi ao Director Geral da In-
strucção Publica. 1/novembro/1887. (AESP)
33 Rosa F. de Souza. Templos de civilização: a implantação dos grupos escolares no Estado de
São Paulo. (1890-1910). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 1997.
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di dá ti co ri co em ima gens e com pos to por ob je tos que os alu nos ma ni pu -
las sem. É nes te mo men to que as Es co las-Mo de lo pas sam a di fun dir o
no vo mé to do pa ra  seus alu nos e pa ra os pro fes so res que já es ta vam em
sa la de au la e con ti nua vam a uti li zar o en si no mú tuo. Com as vi si tas pe -
rió di cas a es tas Es co las-Mo de lo, os pro fes so res fo ram de cer ta ma nei ra
di re cio na dos a mu dar  suas prá ti cas. Es tas es co las fo ram cria das em
1890 pa ra exer ci tar os alu nos-mes tres, que es ta vam no 3º ano do cur so
da Es co la Nor mal. Ti nham co mo fun ção ser vir de mo de lo pa ra as es co -
las pú bli cas pre li mi na res, fun cio nan do co mo um mos truá rio pa ra as no -
vas prá ti cas. 

O en si no das li ções, no mé to do in tui ti vo, de ve ria ser cur to e in ter -
ca la do com ou tras ati vi da des co mo os tra ba lhos ma nuais, o can to e a gi -
nás ti ca. É o que Jo se phi na In ver niz zi fa zia: usa va das ob ser va ções das
me ni nas pa ra de pois ex plo rá-las oral men te em sa la de au la, ins ti gan do a
aten ção e a cu rio si da de. Tra ba lhou com es te mé to do en si nan do a lín gua
e a re li gião, ape sar da su pres são do en si no re li gio so nas es co las pú bli -
cas des de o de cre to 34 de 20 de mar ço de 1890.34

Mes mo com as di fi cul da des pa ra o en si no de to das as dis ci pli nas,
a pro fes so ra e o pro fes sor de São Cae ta no fo ram elo gia dos no re la tó rio
 anual35 do Di re tor Ge ral da Ins tru ção Pu bli ca, Ar thur Ce sar Gui ma rães,
por uti li za rem cor re ta men te o mé to do in tui ti vo. To dos os pro fes so res
das es co las pú bli cas vi si ta ram a Es co la-Mo de lo da Ca pi tal pa ra apren -
der a uti li zá-lo. Se gun do Pri mi ti vo  Moacyr,

pos so di zer que não fui ilu di do por fal sas es pe ran ças. As es -
co las pú bli cas da Ca pi tal, cu jos pro fes sors ti ve ram de vi si -
tar, qua si to dos, A Es co la-mo de lo, in tro du zin do o no vo mé -
to do de en si no, apre sen ta ram um re sul ta do ad mi rá vel; nin -
guém, que hou ves se as sis ti do às pro vas dei xa ria de fir mar
qu mui to pro gre diu o en si no nes se pe que no es pa ço de tem -
po. Po de ria ci tar as es co las de São Cae ta no, (...) nem se fez
mis ter en viar pro fes so res des ta Es co la-mo de lo pa ra ini ciá-
los,  pois os mé to dos são fá ceis e os nos sos pa tri cios in te li -
gen tes; com as sim ples vi si tas àque les es ta be le ci men tos se
ha bi li ta ram a es ta be le cer o sis te ma em  suas es co las, o que fi -

34 Decretos e Resoluções do Governo Provisório do Estado de S. PauloTyp. de Vanorden &
Comp. volume I, (s.d.).
35 Os relatórios anuais da Diretoria Geral, enviados ao Secretário de Estado dos Negócios do In-
terior, eram formulados a partir dos relatórios dos inspetores de distrito; estes, por sua vez, eram
elaborados de acordo com as visitas dos inspetores às escolas e com os relatórios semestrais
dos professores.
36 Primitivo Moacyr. A instrução pública no estado de São Paulo. Primeira década republicana.
1890-1900. Rio de Janeiro: Cia. Ed. Nacional, 1942, p. 19-21.
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ze ram com gran de apro vei ta men to.36

As re cla ma ções dos pro fes so res são cons tan tes,  pois com o no vo
mé to do era ne ces sá rio um ma te rial es pe cí fi co pa ra ca da li ção. No en si -
no da lin gua gem de ve riam ser usa dos uma co le ção de abe ce dá rios e de
car tões pa rie tais pa ra lei tu ra, car tas de al fa be to e ca der nos de ca li gra fia;
pa ra o en si no de de se nho, es qua dros, mo de los pa ra de se nho em ges so e
co le ção pa ra de se nho; em arit mé ti ca, o sis te ma mé tri co de ci mal; pa ra
en si nar his tó ria e geo gra fia, o glo bo ter res tre, ta bu lei ros de  areia, qua -
dros de his tó ria do Bra sil e ma pas; pa ra a geo me tria, car tas de Par ker,
com pas sos, con ta do res me câ ni cos, ta bui nhas, con ta do res ma nuais, cai -
xa de for mas geo mé tri cas e ca der nos de ar ti mé ti ca; pa ra o tra ba lho ma -
nual, cai xa de tor nos, pran che tas pa ra mo de la gem e má qui nas de cos tu -
ra; no en si no de ciên cias fí si cas e na tu rais, la bo ra tó rios, mu seus, es tam -
pas, es que le to hu ma no, bús so la e mi cros có pios.37 Es tes se riam os ma te -
riais di dá ti cos re co men da dos pa ra o en si no, mas, co mo os re la tó rios e
re que ri men tos dos pro fes so res com pro vam, uma par ce la mí ni ma des tes
ma te riais fa ziam par te das es co las iso la das.

1.7  Dois mo men tos do en si no pri va do

No iní cio do ano de 1891 che gou a São Cae ta no a pro fes so ra Ida
Gua rien ti Leo ne. Es ta pro fes so ra  veio até a lo ca li da de a pe di do das pes -
soas que ne ces si ta vam de maio res co nhe ci men tos da lín gua por tu gue sa.
A fluên cia na lín gua  iria, prin ci pal men te, fa ci li tar os ne gó cios,  além de
evi tar in co mo dar o vi ce-côn sul, que por vá rias ve zes as su mia o pa pel de
in tér pre te. 

 Quem te ve a  idéia de pro cu rar al guém que pu des se en si nar por tu -
guês aos ita lia nos de São Cae ta no foi o pró prio vi ce-côn sul, os co lo nos
apro va ram a  idéia e pas sa ram a di vul gá-la no in tui to de en con trar um
pro fes sor. No con su la do, a di vul ga ção ocor ria nas reu niões e nas con -
ver sas in for mais. Em uma des tas reu niões, o vi ce-côn sul co nhe ceu Do -
na Ida, es po sa de um co mer cian te que es ta va há pou co tem po em São
Pau lo. A se nho ra dis pôs-se a tra ba lhar com o en si no de por tu guês,  pois
ha via fei to um cur so da lín gua an tes de vir pa ra o Bra sil. 

A pro fes so ra Ida, co mo a maio ria de  seus alu nos, era vê ne ta, o
que fa ci li tou o en tro sa men to de la com as clas ses. Tra ba lhou o ano to do,

37 Rosa F. de Souza. Templos de civilização..., op. cit. 
38 A. Trebilcock. Século XIX: uma professorinha no distrito de São Caetano. Revista Raízes. PM-
SCS, nº 7, jul. de 1992, p. 42-46.
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e foi um su ces so. Sei que as au las cor riam  duas ve zes por se -
ma na, às quar tas e sex tas-fei ras; sei que a es co la era a va ran -
da de uma das  boas ca sas do dis tri to. Sei, tam bém, que  eram
 dois os pe río dos: pe la ma nhã, es tu da vam os adul tos, e, à tar -
de, as crian ças. Sei  mais: que a pro fes so ra re ce bia ge ne ro sos
100$000 - cem mil  réis - por mês,  mais o trans por te e o al -
mo ço à me sa da fa mí lia.38

Pos si vel men te a es co la de ve ria ocu par a va ran da da an ti ga ca sa-
gran de. As au las  eram mi nis tra das pa ra os adul tos me lho ra rem o co nhe ci -
men to da lín gua, e pa ra as crian ças, tal vez aque las que não fre qüen ta vam a
es co la pú bli ca, pe los  mais va ria dos mo ti vos, ou que ti nham di fi cul da des de
apren di za do por não en ten de rem cla ra men te o que os pro fes so res fa la vam.

Se gun do o de poi men to do ne to da pro fes so ra, Ar nal do Tre bil -
cock, o trans por te da pro fes so ra era fei to de  trem até a es ta ção de São
Cae ta no e, de pois, de char re te até a es co la. Es te de poi men to po de ser
en ri que ci do com ou tras in for ma ções, co mo quan to ao ho rá rio das au las,
que pos si vel men te de ve riam ocor rer, pa ra os adul tos, no ho rá rio do al -
mo ço, is to é, no mo men to em que Sol es tá  mais for te - en tre as dez ho ras
da ma nhã e uma da tar de. E pa ra as crian ças, de pois da uma ho ra da tar -
de, ou me lhor  após as au las dos adul tos, que ti nham a prio ri da de. 

O ano de 1891 foi o da ex pan são da epi de mia de va río la, que du rou
qua se  dois  anos. Nes te pe río do as es co las pú bli cas fun cio na ram ir re gu lar -
men te, por que os  seus pro fes so res e mui tos de  seus alu nos es ta vam adoen ta -
dos, au men tan do tal vez, o nú me ro de crian ças e jo vens nas au las par ti cu la res. 

Oi to  anos de pois das au las da pro fes so ra Ida, em 1899 os do cu -
men tos com pro vam a exis tên cia de uma es co la par ti cu lar de pro prie da -
de de Er nes ta Mag na ni Vi val di. Es ta pro fes so ra era ita lia na e man te ve
até o ano de 1899 uma es co la na Ca pi tal, pa ra o se xo fe mi ni no, com o
pro gra ma do en si no pri má rio, se cun dá rio e do més ti co. A es co la de São
Cae ta no era de ca te go ria pri má ria, de acor do com o "Map pa do en si no
pri va do do mu ni ci pio de São Ber nar do", en via do pa ra a Ins pe to ria Ge -
ral do En si no Pu bli co. Se guia o pro gra ma do cur so pre li mi nar, co mo as
es co las pú bli cas, era mis ta e man te ve um nú me ro ele va do de alu nos: 36
ma tri cu la dos no pri mei ro se mes tre e 31 no se gun do.

Do na Er nes ta en si na va "ora ções, lei tu ra-es cri ta, gra má ti ca-arit mé -
ti ca, no men cla tu ra-gi nás ti ca, can to, de cla ma ção".39E não en si na va a lín -
gua por tu gue sa, co mo de ter mi na va lei 489 de 29 de de zem bro de 1896,
que "tor nou obri ga tó rio o en si no da lín gua na cio nal nos es ta be le ci men tos

39 "orazione, lettura-scrittura, grammatica-aritmetica, nomenclatura-ginnastica, canto, decla-
mazione." (Mapa do ensino privado. Junho/1899. Arquivo do Estado. nº de ordem 4.917.)
40Collecção das leis e decretos do Estado de São Paulo. 1896. Tomo VI. Typ. do Diario Official. 1896.
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2. A PRIMEIRA DÉCADA DO SECULO XX

2.1 Crescimento comercial e industrial

Nos últimos anos do século XIX quatro trens diários dirigiam-se
para São Paulo e quatro para São Caetano, intercalados. O número de
fábricas aumentou e o de seus funcionários também. A festa anual de
São Caetano continuava atraindo muitas pessoas e neste século a
primeira agência do correio foi inaugurada. Os moradores, que em sua
maioria fabricavam carvão, foram diversificando suas atividades.

No livro de lançamentos de impostos municipais da Procuradoria
da Câmara Municipal de São Bernardo de 1904, constam as seguintes
atividades:

De acordo com estas informações é possível verificar que as vin-
has davam espaço às fábricas. Nem todos tinham condições financeiras
de manter uma criação de gado para corte, era necessário o açougue
para efetuar este serviço. A fábrica de vinho, de propriedade do francês
Goulain, progrediu, ele era dono de uma adega há cinco anos. A antiga
fábrica de chapéus que empregou algumas alunas, em 1896, fazendo-as
parar de estudar, tornou-se um depósito, motivo para as meninas
voltarem para a escola como se pode verificar nas listas de chamada. A
fábrica de sabão vai produzir velas, graxas e óleos lubrificantes, além de
sabão. A sua produção aumentou e foi necessária a aquisição de novos
terrenos nas redondezas.

Os depoimentos do Sr. Octavio Fiorotti de Luigi e de Dona Sere-
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Quadro 2.1
Estabelecimentos que contribuíram com os impostos

municipais no ano de 1904.

       Estabelecimentos                                                                                                               Número
      Fábrica de Formicida de Virgílio de Rezende                                                 -
      Fábrica de Sabão de Pamplona, Sobrinho & Cia.                                          -
      Fábrica de Pólvora de Perrella e Cia.                                                             -
      Fábrica de Vinho de Henrique Goulain.                                                          -
      Depósito de Chapéus de Carlos Galeazzi.                                                     -
      Secos e molhados                                                                                         6
      Olarias                                                                                                           3
      Padarias                                                                                                        3
      Barbeiros                                                                                                       2
      Carpinteiro e ferreiro                                                                                      1
      Açougue                                                                                                        1
      Sapateiro                                                                                                       1
      Armarinho e alfaiate                                                                                       1
Fonte: A. Médici. Migração e urbanização: a presença de São Caetano na região do ABC. São Paulo: Hucitec: PM-
SCS. 1993, p. 47. 
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na Moretti Perrela descrevem as atividades dos moradores na época:

Aí que lá mais ou menos lá por 1900 já foram morar lá (...).
E aí então o papai aí começou a transportar lenha, carvão.
Então ele transportava lá pra São Paulo, aí começou a mel-
horar, depois começou a ganhar um pouquinho melhor né e
devagarinho eles foram fazendo o que precisava, fizeram a
cocheira primeiro, os animais, depois compraram mais ani-
mais, compraram vaca por causa do leite. (...) Tinha uma
meia dúzia de vacas e outros animais também, tinham duas
mulas, um burro, um cavalo e uma égua.1

As famílias mantinham também alguns porcos para fazer salame,
presunto e lingüiça, e cabritos, galinhas, patos e pombos - o suficiente
para alimentar a família e quando possível vender o excedente ou trocar
com os vizinhos. A pesca ainda era possível nos rios da cidade, destes
rios também eram tirados latões de areia para construir as casas. Desde
a chegada dos primeiros moradores até este momento, o rio Tamandu-
ateí servia também para lavar as roupas, e deste trabalho participavam
as mulheres e as meninas.

A caça já havia desaparecido. As pessoas continuavam plantan-
do legumes e verduras em suas terras, a ponto de irem vender sacos
grandes cheios de repolhos em Santos. O comércio de lenha e carvão
continuava mas, com uma considerável redução na produção e no
acesso ao corte da lenha. Alguns moradores compraram terrenos em
Rio Grande da Serra só para terem a matéria-prima suficiente. As mul-
heres participavam desta atividade conduzindo as carroças para entre-
gar carvão e lenha em São Paulo, nas casas de família e no mercado
velho.

Nestes anos novas pessoas chegaram na localidade. Nos depoi-
mentos encontramos referências sobre as famílias que vieram de outro
núcleo colonial de italianos ou de uma fazenda de café no interior de
São Paulo. Alguns por não conseguirem adaptar-se as condições de vida
nestes lugares, outros porque queriam voltar para a Itália, São Caetano
parecia-lhes o local ideal: entre a Capital e o porto de Santos, dois locais
em que poderiam trabalhar e conseguir o dinheiro para voltar - e isto,
caso não conseguissem emprego na cidade, que ainda tinha a maioria de
sua população formada por italianos.

Estas famílias quando chegavam na cidade alugavam casas para
morar. Outras foram morar do outro lado do rio, em São Paulo, para de-
pois conseguirem um lote na cidade. Os antigos moradores adquiriram

1 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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um ou dois lotes: no caso de dois, um era urbano e outro rural. A maioria
tinha um só lote, que era urbano. As novas aquisições de lotes foram
ocorrendo com a venda do vinho, do carvão, da lenha e dos tijolos, de
modo que nesta época muitos tinham um sítio e uma casa perto da igre-
ja, ou melhor no centro.

Existe o caso de uma das famílias que saiu da Itália e veio para o
Brasil. Um de seus membros foi para os Estados Unidos, mas, como não
conseguiu viver lá, veio morar na cidade junto da família. Este imi-
grante foi um dos únicos italianos de São Caetano a conseguir um em-
prego de chefia na estrada de ferro, por falar inglês.2

Em novembro de 1907, foi criada a Sociedade Beneficente União
Operária de São Caetano, meses depois denominada de Sociedade
Beneficente Internacional União Operária de São Caetano. Com os
ideais de ajuda ao trabalhador e a sua família, esta sociedade aceitava
todas as pessoas, independente de sua nacionalidade. Foi criada como
contraponto à decisão da outra sociedade, a "Principe di Napoli", funda-
da em 1892, em aceitar como sócios apenas as pessoas de origem ital-
iana. A União tentou várias vezes a unificação com a sociedade dos ital-
ianos, mas a idéia nunca foi aceita pelo conselho da "Principe". Muitos
dos sócios da "Principe" também se filiaram na União. 

A outra associação da cidade era a Irmandade de São Caetano, a
primeira organização dos moradores para a ajuda mútua fundada em 1879.
Era voltada somente para as obras de caridade. Todas as mulheres da local-
idade faziam parte da Irmandade, que ainda promovia rezas do terço todas
os dias ao entardecer. Foi esta associação que conseguiu fundos para a con-
strução da nova matriz, depois da demolição da antiga igreja. 

Na festa de fundação da União Operária compareceu o presidente
da Fábrica de Formicida, capitão Virgilio de Rezende. O capitão fez um
pequeno discurso, recebeu o título de presidente honorário e entregou
"um donativo de 50$000" para o primeiro socorro que a sociedade pre-
cisasse assumir. No ano seguinte foi eleito presidente da União o ger-
ente da Fábrica de Sabão Constantino Serafini. O gerente compareceu
acompanhado do proprietário da fábrica. Este doou para os "cofres soci-
ais" a quantia de 300$000. As duas grandes fábricas que estavam na
cidade nesta época tentavam manter uma boa posição dentro da so-
ciedade. Anos depois passaram a interferir nos estatutos da sociedade
para favorecer as suas empresas.3

No mês de setembro do ano de 1907, ocorreu uma explosão da
Fábrica de Pólvora: foi o primeiro acidente grave, com um operário feri-

2 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
3 José de S. Martins. Subúrbio..., op. cit., p. 198, e A. Médici. Migração e urbanização..., op. cit.,
p. 42-49.
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do e outro morto. A fábrica ficava do outro lado do rio Tamanduateí, em
São Paulo. Era de propriedade de moradores antigos da cidade e seus
funcionários viviam em São Caetano. O acidente abalou a cidade e as
três associações. A explosão e os detalhes do incidente foram noticiados
no jornal Correio Paulistano. A Società di Mutuo Soccorso "Principe di
Napoli", de que participavam os operários e os donos da fábrica, sus-
pendeu sua festa anual em sinal de luto pela morte de Luigi Simonini,
seu associado.

2.2 Professores das escolas feminina e masculina

Os relatórios semestrais elaborados pelos professores deixaram
de ser obrigatórios, e apenas alguns dos relatórios anuais dos inspetores
escolares puderam ser encontrados. As informações sobre as escolas e
seus professores passaram a ser coletadas em outros tipos de documen-
tos enviados às autoridades e nos depoimentos de ex-alunos.

A cadeira da escola feminina era regida pela professora Joanna de
Almeida Motta desde fevereiro de 1894. A escola continuava a ocupar
uma das salas da casa de Celeste De Nardi, e foi novamente fechada,
juntamente com a escola masculina, pela intensidade da nova epidemia
de sarampo. As alunas nunca em número menor ao de 26 assistiam as
aulas nesta sala. A tabela abaixo relaciona o número de alunas matricu-
ladas na escola feminina, entre os anos de 1906 e 1911. 

Tabela 2.1
Número de alunas matriculadas na 1ª escola feminina

    Ano                                          Alunas Matriculadas
                               1º semestre                      2º semestre
 1906                            32                              37
 1907                            30                              32
 1908                            26                              33
 1909                            34                              39
 1910                            29                              27
 1911                            39                              41
Fonte: Listas de chamada das professoras da 1ª escola feminina de São
Caetano. Arquivo do Estado.

O número baixo de alunas matriculadas nos semestres do ano de 1910
são explicados pela saúde abalada da professora, que tirou várias licenças
durante este ano e nem sempre foi substituída. Joanna de Almeida Motta
chegou a ausentar-se da cidade por três anos, somando-se o seu afastamento
e as suas licenças. Foi substituída pelas professoras Maria José dos Santos,
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por seis meses, e por Avelina dos Santos, durante um ano e meio. Estas pro-
fessoras substitutas não fazem parte das lembranças das antigas alunas. 

No depoimento de Dona Joanna Fiorotti Zanini, que freqüentou a es-
cola feminina entre os anos de 1906 a 1908, só a professora Joanna é lembra-
da. O horário do recreio é descrito com alegria, quando todas brincavam de
pular corda e de pegador. Era o momento em que podiam falar como
quisessem misturando português e italiano, sem ter a professora para corri-
gir. Levava para o lanche lingüiça feita pela mãe, que era acompanhada de
bananas compradas com algumas moedas em uma casa perto da escola. Esta
ex-aluna morava na zona rural e vinha até a escola caminhando descalça.4
Nesta época o uso de uniformes e sapatos não era comum nestas localidades.

Muitas vezes o material dos alunos era composto de um livro, um
caderno e algumas penas que eram comprados pela professora, com o din-
heiro dado pelos pais. O horário da escola ocupava parte da manhã e da tarde,
o recreio com maior tempo de duração era o da hora do almoço.5

Joanna de Almeida Motta ficou na cidade até pedir remoção para uma
escola isolada da Capital em janeiro de 1911. A sua nova escola era mais
próxima de sua casa na rua do Hospício, atual rua Vinte e Cinco de Março. 

A Tabela 2.2, elaborada a partir das listas de chamada, permite vi-
sualizar o número de alunas matriculadas entre os anos de 1906 e 1911.
Nota-se o número sempre reduzido de matrículas no mês de janeiro,
quando as aulas começavam por volta do dia 20. As desistências são
mínimas, muitas meninas saíam da escola por alguns meses e depois
voltavam para terminar o curso de três anos.

Tabela 2.2
Número de alunas matriculadas na 1ª escola feminina,
nos meses de janeiro a dezembro de 1906 a 1911

    Mês                1906                  1907                 1908                1909                   1910               1911
   Jan                -                  26                 21                20                  29               30
   Fev                -                  31                 25                40                  32               40
   Mar              30                 32                 27                44                  32               40
   Abr               33                 32                 26                44                  30               41
   Mai               33                 32                 30                44                  30               41
   Jun               35                 32                 31                44                  30               41
    Jul               37                 32                 29                44                  29               40
   Ago              37                 32                 31                42                  29               41
   Set               37                 32                 32                41                  25               41
   Out               37                 32                 34                41                  25               42
   Nov              37                 32                 36                34                  25               42
   Dez              37                 32                 36                34                  25                 -
Fonte: Listas de chamada das professoras de São Caetano. Arquivo do Estado.

4 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
5Manoel C. Novaes. Nostalgia. São Paulo: Meca/PMSCS, 1991.
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Como foi visto, alguns meses depois da mudança da escola mas-
culina para a casa do funcionário da estrada de ferro, o professor Ma-
noel dos Reys pediu a sua aposentadoria. Era o ano de 1900. O novo
professor que ocupou a cadeira ficou na cidade nos dois anos seguintes,
era José Roberto dos Santos Cardozo. Este professor, formado pela Es-
cola Normal da Capital há mais de dez anos, mudou-se para São Cae-
tano depois de os pais dos alunos de sua antiga escola elaborarem um
abaixo-assinado pedindo a sua saída. O motivo era o excesso de faltas e
licenças. Nestes dois anos em que esteve na cidade foi substituído por
dois professores, José da Silva Bueno Brandão e Hermínio Marcos de
Moura, que já havia substituído o professor Manoel.

Em setembro de 1902, assumiu a cadeira Antonio Mendes da Sil-
va, que era formado pela Escola Normal da Capital há 16 anos e per-
maneceu em São Caetano por cinco anos. Ele seria removido da cadeira
no início de 1908 e substituído pelo professor Alfredo Guedes Lopes,
que era formado há seis anos pela Escola Complementar "Prudente de
Morais". Esta escola havia sido criada em 1897 e era anexa a Escola-
Modelo de mesmo nome. As complementares formavam professores
complementares, não-normalistas, que tivessem cursado uma das Esco-
las-Modelo ou um grupo escolar. Era uma forma de evitar o grande
número de professores despreparados que ocupavam as cadeiras de es-
colas rurais e isoladas. Alfredo Guedes Lopes terminou o curso Normal
em 1916, anos depois de deixar a escola de São Caetano. No meio do se-
gundo semestre de 1911, o professor Alfredo pediu remoção para uma
das escolas de São Bernardo. O seu lugar foi ocupado pelo professor
Waldemar Freire nos primeiros dias de novembro.

O quadro seguinte mostra os nomes dos professores no período
tratado e os meses em que trabalharam na cidade.

De acordo com as duas tabelas seguintes pode-se visualizar o
número de alunos matriculados na escola masculina entre os anos de
1905 e 1912. Os números de alunos são mais baixos entre os anos de
1905 e 1907, aumentando depois nos outros anos. Estas diferenças po-
dem ser explicadas pelas licenças do professor, no segundo semestre de

Quadro 2.2
Professores da escola masculina entre os anos de 1900 a 1911

         Anos                                          Nomes                                                 Meses de trabalho
  1894/1900       Manoel dos Reys                              julho 1894 a dezembro 1900
  1901/1902       José Roberto dos Santos Cardozo   janeiro 1901 a julho 1902
  1902/1908       Antonio Mendes da Silva                  setembro 1902 a junho 1908
  1908/1911       Alfredo Guedes Lopes                      julho 1908 a outubro 1911
  1911/1921       Waldemar Freire                              novembro 1911 a dezembro 1921
Fonte: Documentos variados. Arquivo do Estado.
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1905, Antonio Mendes da Silva foi substituído por Benedicto da Sil-
veira Vasconcellos, professor complementar pela Escola "Prudente de
Moraes". No primeiro semestre de 1906 o professor pediu licença nova-
mente, e foi substituído por Luiz de Toledo Piza, recém-formado pela
escola complementar e, como pude observar, desajeitado na escritu-
ração, em função do excesso de borrões de tinta nas anotações e desor-
ganizado no preenchimento das presenças e faltas dos alunos nas listas
de chamada.

O ano de 1908 não consta na documentação: é o ano da mudança
de professor e da coqueluche que obrigou muitas crianças a ficarem em
casa. Nos anos de 1910 a 1912, os números de alunos matriculados são
elevados, em torno de 40, e os professores destes anos são mais jovens,
como Alfredo, que tinha 27 anos de idade. 

Tabela 2.3
Número de alunos matriculados 

na 1ª escola masculina

 Ano                             Alunos Matriculados
                       1º semestre       2º semestre

1905                       35                      31
1906                       27                      33
1907                       29                      28
1910                         -                       38
1911                       49                      37
1912                       41                       -
Fonte: Listas de chamada dos professores da escola mas-
culina de São Caetano. Arquivo do Estado.

Tabela 2.4
Número de alunos matriculados na 1ª escola masculina

entre os anos de 1905 e 1912

  Mês             1905            1906             1907            1910             1911            1912
   Jan                28                22                 24                 -                   44                37
   Fev               39                24                 29                 -                   44                37
   Mar               41                25                 31                 -                   44                37
   Abr                41                27                 31                 -                   44                37
   Mai                41                30                 32                 -                   44                37
   Jun                41                35                 30                 -                   43                37
    Jul                41                35                 29                41                 42                37
   Ago               35                35                 27                41                 43                 -
   Set                35                35                 28                40                 41                 -
   Out                32                35                 30                40                 41                 -
   Nov               32                35                 30                40                 42                 -
   Dez               32                35                 30                40                 41                 -
Fonte: Listas de chamada dos professores da 1ª escola masculina de São Caetano. Arquivo do Estado.
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2.3 Materiais escolares

No ano de 1904 a legislação da Instrução Pública sofreu algumas
mudanças. O programa das escolas seria revisto "de modo que na dis-
tribuição das materias se attenda ao desenvolvimento intellectual dos
alumnos e se observem os principios do methodo intuitivo"6; os profes-
sores nomeados deverão obrigatoriamente permanecer um ano nas es-
colas isoladas, para depois pedirem remoção; será respeitado o tempo
de serviço no magistério para a escolha de novas cadeiras, permutas e
remoções.

Esta legislação tornou as escolas isoladas, de acordo com os re-
latórios dos inspetores, no desterro dos professores recém formados. Os
professores estudavam na Capital e davam preferência às cadeiras va-
gas das proximidades, para não terem de se locomover de trem ou char-
rete até as escolas, ou até de serem obrigados a mudar de cidade, como
ocorria freqüentemente, em função da distância. Desta forma, os pro-
fessores permaneciam o tempo mínimo necessário nas localidades com
escolas isoladas, os professores com maior tempo de serviço tinham pri-
oridade na escolha de lugares, normalmente na Capital.7 Em São Cae-
tano a maioria dos professores permaneceu mais tempo do que os 12
meses estabelecidos por lei, talvez pelas facilidades de locomoção com
trens diários até a Capital. 

No ano de 1904, a escola feminina enviou ao Secretário do Interi-
or e Justiça pedidos de "objetos necessários" Esta secretaria tornara-se
responsável pela Instrução Pública e o secretário, pelo cargo de Diretor
Geral, desde a lei 430 de 1 de agosto de 1896.8 Os pedidos foram encam-
inhados pelo presidente da Câmara Municipal de São Bernardo. A pro-
fessora Joanna solicitou os livros Cartilhas das Mães, de Arnaldo de
Oliveira Barreto; 2º Livro (de leituras) de Kopke ou de Puiggari-Bar-
reto; livros de gramática, aritmética e história; e pediu materiais como
cadernos de desenho, de caligrafia, lousas pequenas (feitas com uma
pedra de ardósia emoldurada para as crianças escreverem), mapas, giz,
lápis de desenho, penas, tinta, papel e uma cadeira para a professora.
Muitos itens da lista foram negados com um singular não, escrito ao la-
do dos itens com lápis da cor azul. Entre os recusados estão os lápis de
desenho, os cadernos de caligrafia, os livros de História do Brasil, de
Moreira Pinto, e os de leitura, que foram substituídos pelos de Thomaz
Galhardo.9

6 Collecção das leis e Decretos do Estado de São Paulo. 1904. Typ. Diario Official. 1904.
7 Idem, ibidem. 
8Collecção das leis e Decretos do Estado de São Paulo. 1896. Tomo VI. Typ. Diario Official. 1896.
9 Número de ordem 6360. Requerimento do presidente da Câmara Municipal de São Bernardo
ao Secretário do Interior e Justiça do Estado de São Paulo. 11/março/1904. (AESP)
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Os livros pedidos pela professora e os enviados foram escritos
por professores públicos do Estado de São Paulo, que estudaram na Es-
cola Normal e ocupavam cargos de docentes ou de diretores nas escolas
da Capital. Estes professores estavam envolvidos com o ensino que
seguia os preceitos do método intuitivo. Passaram a publicar coleções
de livros de leituras em série, para todos os anos escolares. Os livros en-
viados, provavelmente, deveriam ser os que estavam disponíveis no al-
moxarifado da Secretaria, não existindo um critério prévio para sele-
cionar livros similares aos que foram pedidos. 

É possível comentar o conteúdo do livro de Alfredo Moreira Pin-
to Epítome da História do Brasil, que foi escrito antes de 1892, pois esta
é a data de sua terceira edição, e entendermos por que não era necessário
renovar este material. Este manual de história já estava em circulação há
mais de dez anos e tratava a história de modo cronológico, iniciando
com o descobrimento da América, passando pelos povos indígenas que
habitavam o Brasil na época do descobrimento, as capitanias hered-
itárias, o governo geral, o domínio de Espanha, a casa de Bragança, o
Império e chega até a proclamação da República. 

O livro de Romão Puiggari e de Arnaldo de Oliveira Barreto é
composto de pequenas histórias com personagens variados - animais,
florestas, famílias, estradas de ferro e suas locomotivas. Todas as
histórias sempre explicam como agir de modo correto, ajudar ao próxi-
mo e finalizam com uma lição de moral. Em substituição a este livro,
solicitado pela professora Joanna, foi enviado o de Thomas Galhardo.
Este livro é semelhante em sua composição ao que fora pedido: com-
põe-se de histórias breves que contribuam com a formação do cidadão
brasileiro, valorizando o que existe no seu país, como explica o próprio
autor:

Como eu disse, (...) as historietas que os compõem vão-se
desenvolvendo gradualmente, de modo a aguçar a curiosi-
dade dos alumnos, prender-lhes a irrequieta attenção e ha-
bitual-os a ligar idéas.
Um dos juizos da imprensa sobre o meu Segundo livro foi
que ellle constituia uma feliz tentativa para nacionalizar o
ensino. Essa apreciação muito me lisongeou, pois estou cer-
to de que devemos dar ao ensino um caracter nosso, todo na-
cional, um typo especial, que faça da creança um Brazileiro,
não pelo acaso do nascimento, mas despertando-lhe o senti-
mento do amor a patria, o interesse pelo que é nosso e a ne-
cessidade que tem de honrar a terra que o viu nascer e coop-
erar pelo seu engrandecimento.
Aos meus collegas do professorado publico e ás mães de fa-
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milia entrego o cujo favor peço-lhes a mesma acceitação e
benevolencia com que dignificaram os meus anteriores tra-
balhos.10

Na época o conselho da Instrução Pública elaborava uma relação
de livros por ele aprovados. Desta relação constam tanto os livros que
foram pedidos e os que foram enviados, independentemente do método
por eles proposto. A esse respeito, a legislação da época era ambígua: o
decreto de 1894 sugere a utilização de partes de cada método, adequan-
do-os entre si; já o decreto de 1904 deixa o professor optar pelo método
que considerar mais conveniente.11

Na falta do material, alguns livros acabavam sendo emprestados
pela professora aos alunos, pois um ou dois exemplares não eram sufi-
cientes para ensinar toda uma sala. Na lista de materiais constam cader-
nos de desenho e de caligrafia, penas, tinta e lousas pequenas de pedra -
o que indica que esses materiais faziam parte do dia-a-dia da escola.12

Com o quadro a seguir  pode-se ter uma idéia dos materiais da escola:

Por este quadro, vê-se os três bancos compridos e as três mesas
são as mesmas desde a criação das escolas. São classificadas como anti-
gas, mas em estado regular. O quadro-negro e as dez novas carteiras da
marca Brazil, fornecidas pelo governo em 1897 são consideradas boas.
Os mapas e a cadeira da professora são novos, enviados após o último
pedido, mas a mesa está estragada, por ser tão antiga como os bancos
dos alunos.

Também o professor da escola masculina Antonio M. da Silva
enviou um ofício, que foi encaminhado pelo presidente da Câmara Mu-

10 Thomas Galhardo. 3º Livro de leitura para a infância. Approvado em 1901. Rio de Janeiro: F.
Alves & Cia. [s.d.].
11 Silvia A. S. de Carvalho. O ensino da leitura e da escrita..., op. cit., 1998.
12 Rosa F. de Souza. Templos de civilização: a implantação dos grupos escolares no Estado de
São Paulo. (1890-1910). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 1997.

Quadro 2.3
Inventário do material existente na 1ª escola feminina

   N.                Designação                        estado                 Procedência               Data do fornecimento

  3       Bancos compª. Antigas     Regular          Almoxarifado               não consta.
  3       Mesas                               Regular          Almoxarifado               não consta.
  1       Quadro negro                    Regular          Almoxarifado               9 Maio 1897
  10     Carteiras "Brazil"               Bom               Almoxarifado               9 Maio 1897
  1       Mapa de S. Paulo              Bom               Almoxarifado               10 Maio 1904
  1       Mapa do Brasil                  Bom               Almoxarifado              10 Maio 1904
  1       Mesa                                 Estragada      Almoxarifado               10 Maio 1904 
  1       Cadeira simples                Bom               Almoxarifado               25 Abril 1904
Fonte: Livro da Câmara Municipal de São Bernardo. Museu de Santo André.
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nicipal de São Bernardo ao Secretário do Interior e Justiça. Neste ofício
estão anexados os pedidos de material para a escola masculina, acom-
panhados de uma carta do professor. Esta carta justifica os pedidos.

Com o numero bem elevado de alumnos - 41, sou forçado a
collocal'os em 10 bancos antigos e estragados.
Em visita feita a esta escola pelo digno inspector (...) verifi-
cou o quanto esta cadeira está desprovida de material esco-
lar. Participei-lhe então que já havia solicitado do Exmº
Governo, providencias nesse sentido e que somente me en-
viaram alguns cadernos e livros. 
Hoje, porem, que o numero de alumnos tende a elevar-se,
pois ja tenho recusado diversos por falta de carteiras.13

O material da escola masculina, no ano de 1899, era composto
por dez carteiras e um quadro-negro, provavelmente os mesmos desde a
sua criação. A escola era pequena, a sala de aula era a sala de uma casa
simples, construída para o uso dos funcionários da estrada de ferro, e
mesmo com este espaço reduzido 41 alunos foram matriculados.

O professor comenta o recebimento de cadernos e livros, quando
fez outros tipos de pedidos. Segundo os depoimentos dos antigos
alunos,14 os cadernos e os livros eram comprados, quando possível, por
seus pais para serem utilizados por todas as crianças da casa, sendo ati-
tude como esta, de envio de material básico, considerada rara. A escola
feminina recebeu carteiras e outros materiais nesta mesma época. A
febre amarela e as licenças do antigo professor Manoel, seguidas por
seu pedido de aposentadoria, prejudicaram a remessa de materiais para
esta escola. Mas o professor Antonio iria conseguir suprir algumas de-
fasagens.

Na lista de materiais que segue anexa à carta, o professor pede
bancos-carteiras para os alunos, uma mesa e uma cadeira para o profes-
sor. Seguem-se cartilhas, 2º Livro (de leituras) de Kopke ou Puiggari, 4º
Livro de F. Carvalho, História do Brasil de Moreira Pinto, livros de ge-
ografia, gramática, aritmética, mapas do Estado e do país, além de tinta,
penas, papel, cadernos de caligrafia, lápis de desenho, lousas, cadernos
de desenho, giz branco e colorido e outros itens, como tímpano, conta-
dor mecânico e uma caixa de lápis de pedra. Dos mais de 20 itens que
compõe a lista, sete foram negados e três substituídos. Entre os livros
substituídos estão os de gramática, de geografia e de leitura de Felisber-

13Número de ordem 6360. Carta do professor Antonio M. da Silva anexada ao ofício endereçado
ao Secretário do Interior e Justiça. 10/março/1904. (AESP)
14 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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to de Carvalho. No documento não estão indicados quais livros substi-
tuíram os que foram pedidos. Os volumes pedidos faziam parte da
listagem de obras recomendáveis aos alunos, elaborada pelo inspetor
geral do ensino, Mario Bulcão, no ano de 1900. 

No inventário do material existente na escola masculina, estão
relacionadas as carteiras antigas, oito novas carteiras da marca Brazil, a
mesa e a cadeira do professor, o velho quadro-negro, o contador
mecânico e os mapas do Brasil, de São Paulo e de Minas Gerais. Para
uma escola composta só por algumas carteiras e uma lousa, até que os
móveis melhoraram. Consta neste inventário duas carteiras que estão
desarmadas, que podem vir a ser utilizadas caso haja necessidade, em
função do crescente número de alunos. 

Em 1908 o governo publica uma lista com os materiais e os livros
de leituras recomendados para o trabalho nas escolas isoladas (Quadros
2.4 e 2.5).

Alguns destes materiais e livros que eram recomendados às esco-

Quadro 2.4
Lista dos materiais escolares

Móveis para o aluno                                      Utensílios                   Objetos de ensino

carteiras singulares e duplas             lousas                  livros de leitura, compendios, 
                                                                                     manuaes, cadernos
quadro negro                                    lapis                     mappas
escovas                                            esponjas              contadores mecanicos
ponteiros                                           canetas                taboleiros de areia
armarios                                                                        quadros de Parker

Fonte: Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Typ. Siqueira & Cia.1907-1908, p. 51.

Quadro 2.5
Livros de leituras que podem ser adotados pelos professores

            1º anno                                Primeiro livro de leituras, D. Maria Guilhermina
                                                        Cartilha das Mães, A. Barreto
                                                        Cartilha Moderna, Ramon Roca
                                                        Primeiro livro de leitura de J. Kopke
                                                        Primeiras Leituras, A. Barreto
                                                        Segundo livro de leituras, T. Galhardo
            2º anno                                Primeiro livro de leitura, (série Puiggari-Barreto)
                                                        Leituras infantis (primeiro livro), Francisco Vianna
                                                        Segundo livro de leituras, J. Kopke
                                                        Leituras escolares brasileiras, Adolpho Coelho
            3º anno                                Leituras Moraes, A. Barreto
                                                        Leituras infantis (segundo livro) F. Vianna
                                                        Coisas Brasileiras, Puiggari
                                                        Terceiro livro de leitura, J.Kopke
Fonte: Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Typ. Siqueira & Cia.1907-1908, p. 51.
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las isoladas  permaneceram nas listas de indicações do governo durante
décadas. 

2.4 O tempo dividido entre a escola e o trabalho

Este item foi elaborado a partir das listas de chamada das três
escolas de São Caetano. Somam um total de 116 listas, são das duas
escolas masculinas, a 1ª e a 2ª, e de uma escola feminina, a 1ª: 25 são
da 1ª escola masculina, do período entre janeiro de 1905 até julho de
1912; as da 2ª escola masculina são 24, abrangendo o mês de abril de
1912 até abril de 1914; e as listas da 1ª escola feminina são 67, do
período de março de 1906 a novembro de 1911.

Segundo as observações dos professores nessas listas, os alunos
"são eliminados" ou mediante a autorização dos pais ou quando ultra-
passam o número permitido de faltas consecutivas. Na maioria das
vezes estes alunos são novamente matriculados no ano seguinte, salvo
aqueles que "mudaram-se com a família".15 O regulamento da In-
strução Pública já previa:

Serão eliminados da matricula:
§ 1º Os alumnos que se despedirem com a devida au-
torisação.
§ 2º Os que sem causa participada faltarem á escola por
tres mezes consecutivos, precedendo communicação ao
pai, tutor ou pessoa que os tenha em seu poder.
§ 3º Os que tiverem completado sua instrucção e educação,
verificada por exame.
§ 4º Os que fallecerem.
§ 5º Os expulsos por ineptos ou incorrigiveis.16

Dos alunos que fazem parte das listas, a maior parte de seus so-
brenomes é de origem italiana. Com o passar dos anos, estes so-
brenomes vão se diversificando, mas a predominância é sempre dos
italianos. Analisando os sobrenomes é possível ter uma idéia de quem
freqüentava a escola, além dos filhos dos colonos.

Os netos de Celeste De Nardi - que foi o primeiro morador a
ceder uma sala de sua casa para a escola - freqüentaram a escola por
todo o período legal, possivelmente por morarem na mesma casa em

15 Listas de chamadas das escolas de São Caetano. 1905-1914. (AESP)
16 Regulamento da Instrucção Publica. Typ. Americana, 1869.
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que funcionava uma das escolas da localidade. Fiori De Nardi foi ma-
triculado na 1ª escola masculina em fevereiro de 1905, quando estava
com oito anos de idade. Freqüentou a escola até dezembro de 1907,
cumprindo assim os três anos da escola primária. Fioreta De Nardi
foi matriculada na 1ª escola feminina em janeiro de 1907, quando tin-
ha oito anos de idade, e até junho de 1911 freqüentou as aulas, indo
além do período de três anos: esteve quatro anos e meio na escola.

Além dos netos de Celeste De Nardi, poucos outros nomes po-
dem ser encontrados nas listas durante tanto tempo, principalmente
nas listas das escolas masculinas, pois os meninos começavam a aju-
dar a família no trabalho mais cedo que as meninas. João Fiorotti, co-
mo os netos do De Nardi, é uma das exceções: ele cursou os três anos
na 1ª escola masculina; fora matriculado com sete anos de idade, que
era a idade legal para começar a freqüentar uma escola.

Nas listas das escolas masculinas é possível verificar que os
alunos ingressavam na escola e meses depois os seus nomes deixavam
de constar das listas.17 Existem algumas meninas que também fre-
qüentam a escola por alguns meses apenas, principalmente nos anos
anteriores a 1910. Depois desta época, o número de escolas e conse-
quentemente de vagas aumenta. Diz Dona Esperança Martorelli
Cairo, em seu depoimento:

eles sempre exigiram, todos os filhos dos imigrantes,
ninguém ficou analfabeto, todos aprenderam a ler e a escr-
ever, vinha um professor que ia dar aula para os meninos, e
depois vinha uma professora para as meninas. Ninguém
dos filhos e netos dos imigrantes ficou analfabeto, porque
eles exigiram a escola.18

A leitura e a escrita em português tornaram-se cada vez mais
necessárias. Talvez a fluência na língua portuguesa contribuísse
para que estas crianças, no futuro, conseguissem melhores colo-
cações nas novas fábricas inauguradas na localidade. Estas fábricas
atraíam muitos trabalhadores de fora, que possivelmente substi-
tuíram parte das crianças. E possibilitaram o aumento no número de
alunos nas escolas.

Foi possível relacionar as profissões de alguns dos familiares das
crianças, os avós e os pais, e o tempo que estas permaneceram na escola. 

Os filhos do funcionário da estrada de ferro, Casemiro Alonso,
que cedeu uma sala de sua casa para a primeira escola masculina, fre-

17 As listas eram manuscritas e a cada mês reescritas, porque na maioria delas os nomes dos
alunos estava em ordem alfabética. Assim, para cada desistência ocorria uma nova ordenação. 
18 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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qüentaram a escola pública: Herminia Alonso, na escola até 1906;
Maria Alonso, que algumas vezes aparece nas listas como Maria
Casemiro, ingressou provavelmente com seis anos e estudou quatro
anos até 1909; Antenor Alonso, na escola entre os anos 1910 e 1912; e
Casemiro Alonso Júnior que freqüentou alguns meses a recém-criada 2ª
escola masculina, do outro lado da estação.

Era habitual as estações de trem manterem um funcionário resi-
dente em casas construídas pela empresa, para controlar os embarques e
desembarques de mercadorias e passageiros, além de cuidar das insta-
lações. Em 1896, o nome de Alonso consta da lista de impostos como
proprietário de um armazém de secos e molhados. Ele também criava
porcos e vacas, pois, de acordo com os dados do recolhimento de im-
postos de 1910, pagou por possuir dez vacas, enquanto a maioria dos
moradores tinha até cinco vacas.19 Os porcos eram muitos a ponto de os
vizinhos reclamarem e enviarem um pedido ao presidente da Câmara
Municipal de São Bernardo em 1915, queixando-se do mau cheiro e da

Quadro 2.6
Profissão dos familiares e tempo de permanência das crianças na escola.

Nome da criança

Angelina 
Fiorotti

João Fiorotti 

Antonio Fiorotti

Maria Fiorotti

Francisco 
Garbelotti

Santa Ferrari

Luiz Primo 
Baraldi Neto

Felice D'Agostini

Nome do avô 
ou do pai 

Filha de 
Giacomo Fiorotti

Filho de 
Giacomo Fiorotti

Filho de 
Giacomo Fiorotti

Filha de Luigi Fiorotti

Neto de Antonio 
Garbelotti

Neta de Giuseppe  
Ferrari

Neto de 
Primo Baraldi

Neto de Luigi 

Profissão

Dono de um armazém 
de secos e molhados

Dono de um armazém 
de secos e molhados

Dono de um armazém 
de secos e molhados

Fabricante de carvão

Dono de olarias

Dono de olaria

Dono de um armazém
de secos e molhados

Fabricante de carvão

Anos na escola

mar de 1906 a 
dez de 1907

fev de 1905 a 
dez de 1907

fev de 1905 a 
dez de 1907

mar de 1906 a 
dez de 1906

fev de 1905  
maio de 1907

ago de 1907 a 
dez de 1910

jul de 1910 a 
abr de 1914

jan 1913 a 

Fonte: Listas de chamada. Arquivo do Estado e Médici. Migração e Urbanização...,op. cit. p.43-56.

19Médici. Migração e urbanização..., op. cit., p. 43-56. 
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falta de higiene,20 que poderiam contribuir para as epidemias, que volta
e meia estavam na cidade. As criações de animais estavam proibidas no
perímetro urbano, ainda mais ao lado da estação de trem, que era o local
de entrada e saída das pessoas na cidade. Após resolver o incidente com
a criação de porcos, Casemiro Alonso abriu ao lado da estação uma casa
de pensão no ano de 1918, o que é mais um sinal do crescimento da
cidade e da necessidade de uma pensão para acomodar as pessoas que
chegavam e não tinham lugar certo para ficar. 

Dois meninos com o sobrenome Silva freqüentaram a escola mas-
culina durante alguns meses do ano de 1905. Segundo a lista de coleta
dos impostos de 1891, João José da Silva possui um pasto; em 1896 tem
um pasto de aluguel. Ele provavelmente trabalhava em uma das fábricas
ou olarias da cidade e alugou o seu pasto para ter mais rendimentos.

Outros alunos como Francisco Marinho e Manoel Marinho
Júnior também vão a escola, o primeiro até 1910 e o segundo de 1910 a
1912. São filhos de Manoel Marinho, proprietário de duas vacas, segun-
do os dados do ano de 1910. O filho de Joaquim Hilário, Joaquim Hi-
lario Junior, foi à escola somente no ano de 1912; neste ano seu pai
aparece como proprietário de quatro vacas. 

A aluna Aurora Lopes freqüentou a escola entre os anos de 1906 e
1907. Ela faz parte do depoimento de Dona Joana Fiorotti Zanini:

em casa a gente falava italiano, na escola, no recreio a gente
falava tudo italiano, porque era tudo filho de italiano, tinha
só uma pretinha chamada Aurora. De modo que na escola o
resto, era tudo filho de italiano.21

Possivelmente o nome desta menina tenha sido lembrado por ela
ter sido uma das únicas alunas da sala que não falava italiano; havia
também as filhas de Casemiro Alonso, mas elas já deviam conseguir se
comunicar com as colegas pois moravam na localidade desde pequenas.
Aurora deve ter sido lembrada também por ser negra - ela podia fazer
parte de uma das três famílias que permaneceram nas terras depois da
saída dos beneditinos, ou era filha de algum trabalhador que se mudou
para a cidade, ou ainda poderia morar do outro lado do rio, em São
Paulo, e vir até a escola mais próxima. 

Os professores muitas vezes alteravam os sobrenomes dos alunos
concordando com seus prenomes. Por exemplo, o aluno João Fioroto,
que tem seu nome na lista do ano de 1905, era primo de Joanna Fiorotta,

20 Em uma intimação, datada de 29/janeiro/1917, encontra-se estipulado o prazo de três dias
para o senhor Casemiro Alonso retirar os porcos de sua propriedadee, destruir e desinfetar os
chiqueiros. Livro S17L2. Biblioteca do Museu de Santo André.
21 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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que estava na lista da escola feminina em 1905. Esta aluna deu um de-
poimento em 1995 e seu nome é Joanna Fiorotti. Estes e outros so-
brenomes mudavam de acordo com o professor que preenchia as listas,
dependendo do modo como entendiam a pronúncia das pessoas no mo-
mento da matrícula. Muitas vezes, as alunos apareciam sem sobrenome:
simplesmente o seu nome era seguido do nome de seu pai. Pode-se ex-
plicar esta atitude pelo hábito dos italianos, nesta época, em assinarem
os documentos com a ordem dos nomes trocada. Sempre começavam
pelo sobrenome e depois escreviam o nome.

O Quadro 2.7 contém duas listas escolhidas aleatoriamente da
1ª escola masculina e da 1ª escola feminina.

Escola Masculina

1. Antonio Fioroto 
2. Jõao Fioroto 
3. Antonio Gestades 
4. Angelo Bochi 
5. Cardenio Galleazzi 
6. Pedro Montini 
7. Duilio Tizo 
8. Paulo Dellantonio 
9. Francisco Ferrari 
10. Paulo Oliana 
11. Thomaz Thomé 
12. Jõao Romualdini 
13. Humberto Romualdini 
14. Luiz Romualdini 
15. Izidoro Braido 
16. Luiz Braido 
17. Fioro Dinardi 
18. Feliciano Capuan 
19. Jõao Peixoto 
20. Humbero Spinello 
21. Silverio Mamillo 
22. Menotti Tozetti 
23. Angelino Veronesi 
24. Antonio Moretti 
25. Jõao Baptista Guan 
26. Angelo Perin 
27. Affonso Sacol 

Escola Feminina

1. Joanna Fiorotto 
2. Roza Scarazzatto
3. Maria Scarazzatto
4. Aurora Scarazzatto
5. Maria Alonço
6. Assumpta Silverio
7. Olga de Rezende 
8. Rosalina dos Prazeres
9. Concheta Perrella
10. Clarice Spinelli
11. Angelina Cavassani
12. Joanna Botana
13. Deolinda Bento
14. Augusta Furlan
15. America Perrella
16. Luiza Braido
17. Avelina Gallo 
18. Julia Tosetti
19. Ana Tosetti
20. Emilia Tosetti
21. Luiza Baoff
22. Fioreta Dinardi
23. Maria Martorelli
24. Alzira Souza
25. Regina Thomé
26. Leonilda Varoneza
27. Furtunata Marine
28. Maria Moretti
29. Virginia de Rezende
30. Clementina Fioretti
31. Assumpta Jacomin
32. Santa Ferreri

Quadro 2.7
Relação nominal dos alunos das escolas de São Caetano, 

no mês de agosto de 1907

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



3. O PROGRESSO NOS ANAOS DE 1911 A

No ano de 1911 as mis sas pas sa ram a ser re za das aos do min gos
na igre ja ma triz, com doa ções da po pu la ção ad qui riu-se o ter re no pa ra a
cons tru ção e inau gu ra ção do ce mi té rio, e nes tes  anos, o ci ne ma tó gra fo
foi inau gu ra do. A De le ga cia de Po lí cia foi cria da pa ra ga ran tir a se gu -
ran ça dos mo ra do res, que ain da ti nham o ins pe tor de quar tei rão, Car mi -
ne Ba ri le, co mo o úni co re pre sen tan te da lei. O ins pe tor era o mes mo
dos úl ti mos 20  anos, no mea do na épo ca do con fli to na por ta da igre ja
en tre bra si lei ros e ita lia nos.1

As ola rias es ta vam ca da vez  mais ocu pan do as  áreas pró xi mas
aos  rios, usa vam o bar ro das mar gens pa ra fa zer os ti jo los. Is to acar -
re ta va ou tras con se qüên cias co mo a for ma ção de gran des va las, au -
men tan do a lar gu ra dos  rios, que na épo ca das en chen tes pro vo ca -
vam um ala ga men to  maior. Uma das úni cas van ta gens, se gun do um
dos de poi men tos,2 era a de que de pois das en chen tes os pei xes fi ca -
vam apri sio na dos nas va las fa ci li tan do a pes ca ria, prin ci pal men te
pa ra as crian ças. 

Os im pos tos no ano de 1914 fo ram co bra dos pe lo nú me ro de for -
nos que ca da ola ria pos suía. Na lis ta gem das 23 ola rias ape nas  seis não
 eram de pro prie tá rios ita lia nos,3 e é pos sí vel ve ri fi car que os so bre no -
mes dos ita lia nos ain da são os mes mos dos pri mei ros mo ra do res da lo -
ca li da de. Nes te ano tam bém foi inau gu ra da a far má cia, o clu be re crea ti -
vo São Cae ta no  Sport  Club, a lo ja de alu guel de bi ci cle tas, o pri mei ro
pon to de ta xi com um au to mó vel ita lia no e mui tas ou tras ino va ções, co -
mo o pro je to pa ra a ilu mi na ção a pe tró leo das  ruas pró xi mas a igre ja,
com 14 bi cos de luz. A ilu mi na ção foi inau gu ra da em 1915. 

O pri mei ro jor nal da ci da de en trou em cir cu la ção em 13 de ju nho
de 1915, cha ma va-se O Pro gres so. Em  suas pá gi nas es ta vam os co men -
tá rios so bre a luz elé tri ca e so bre  dois ho mens de ne gó cios que com pra -
ram os sí tios na di vi sa com São Ber nar do pa ra lo teá-los. Uma pro pa -
gan da no jor nal anun cia va:

Ter re nos em S.Cae ta no.
Bem lo ca li sa dos e nas pro xi mi da des da es tra da de fer ro.
Ven dem-se a pres ta ções men saes de 20$000.
Des tes ter re nos des cor ti na-se to do o pa no ra ma de São Pau -
lo, São Ber nar do e de to das as po voa ções cir cum vi si nhas. 
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1 José de S. Martins. Subúrbio.... op. cit., p.139.
2 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
3 A. Médici.  Migração e urbanização..., op.cit., 1993, p.50-56.
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Pa ra  mais in for ma ções com o sr. Fran cis co Can ger.
Rua Jo sé Bo ni fá cio, 30 - S. Pau lo.4

O lo cal des tes sí tios  eram os lo tes ru rais, que ha viam si do es -
ta be le ci dos na di vi são ini cial das ter ras. Os pro prie tá rios da que la
épo ca, já fa le ci dos, ha viam pas sa do por tes ta men to as ter ras pa ra os
fi lhos, que as ven de ram pa ra os ne go cian tes. Nes te mo men to, não
era  mais ne ces sá rio vi ver ape nas das plan ta ções de le gu mes e ver du -
ras ou do cor te da le nha pa ra a fa bri ca ção do car vão em gran de quan -
ti da de. As ola rias es ta vam no au ge. Os ter re nos  mais va lo ri za dos
 eram os lo ca li za dos no cen tro, per to da igre ja e dos  rios com a ma té -
ria-pri ma pa ra as ola rias. Em al guns de poi men tos dos fi lhos dos do -
nos das ola rias,5 per ce be-se o or gu lho em fa zer ti jo los e de tra ba lhar
com o pai, ape sar da pou ca ida de. To dos aju da vam, in clu si ve as me -
ni nas, que tra ba lha vam jun to com os me ni nos pe que nos. Co mo já foi
di to, mui tos dei xa vam de ir à es co la em al guns me ses do ano pa ra
aju dar nes te ser vi ço. 

Em 16 de se tem bro de 1916, foi apro va da a lei de in cen ti vos fis -
cais pe la Câ ma ra Mu ni ci pal de São Ber nar do. A lei be ne fi cia va as in -
dús trias com  mais de 50 em pre ga dos, isen tan do-as do pa ga men to dos
im pos tos du ran te al guns  anos. Apro vei ta ram a isen ção os pro prie tá -
rios da Fá bri ca de Sa bão, que or ga ni za ram uma em pre sa com o fim de
sa near e ur ba ni zar a ci da de, a que se ria cha ma da de Com pa nhia Me -
lho ra men tos de São Cae ta no. Es ta Com pa nhia  iria cal çar as  ruas, fa zer
os en ca na men tos de  água e es go tos e co lo car os pos tes pa ra a ilu mi na -
ção elé tri ca. 

Com to do o de sen vol vi men to da ci da de as ati tu des com re la ção
à lim pe za pú bli ca e à hi gie ne de um mo do ge ral con ti nua ram pre cá -
rias. Em ofí cio ao fis cal mu ni ci pal de São Cae ta no, a pre fei tu ra de São
Ber nar do pe diu pro vi dên cias com re la ção aos ani mais de cria ção sol -
tos pe las  ruas. In di ca va as cria ções co mo um dos mo ti vos da pro pa ga -
ção de epi de mias, co mo os ca sos de ti fo re gis tra dos em ju nho de 1915.
Al gu mas pes soas que  eram pro prie tá rias das fá bri cas lo ca li za das na
ci da de, os  seus ge ren tes, ve rea do res e juí zes de paz ela bo ra ram um
abai xo-as si na do pa ra pe dir pro vi dên cias à pre fei tu ra. O sa nea men to
da lo ca li da de era ne ces sá rio pa ra o pro gres so e o au men to da ar re ca -
da ção, co mo di zia o tex to:

Nes tes ul ti mos an nos a po pu la ção des te dis tric to se tem de -
sen vol vi do a  olhos vis tos. As in dus trias se tem mul ti pli ca do

4 Idem, ibidem. p.53.
5 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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e as sim os es ta be le ci men tos fa bris trou xe ram nu me ro sos
ha bi tan tes no vos.
Os edi fi cios dis se mi na ram-se por to da a par te. A par des te
pro gres so tam bem tem pro gre di do o nu me ro de vic ti mas de
mo les tias in fec cio sas prin ci pal men te  typho.
Da da a to po gra phia do lo gar e ou tras cir cums tan cias, as ha -
bi ta ções não tem os con for tos ne ces sa rios com  agua po ta vel
ca na li sa da e os ser vi ços de ex got tos.
Se es tes ser vi ços fos sem rea li sa dos, o pro gres so de São Cae -
ta no se ria as som bro so,  pois a sua pro xi mi da de da Ca pi tal fa -
ria com que mui tas in dus trias vies sem ins tal lar-se nes te mu -
ni ci pio e com el las vi ria o seu pes soal; no vos edi fi cios se
cons trui riam; no vas ca sa de com mer cio se abri riam e no vos
e vul tuo sos con tri buin tes de im pos tos mu ni ci paes se riam
col lec ta dos.
É de no tar que o de sen vol vi men to lo cal, se bem aus pi cio so
tem si do em par te to lhi do pe lo re ceio das mo les tias que
gras sam nes te dis tric to obri gan do nu me ro sos ope ra rios e
em pre ga dos de fa bri cas a re si dir na Ca pi tal.6

Se ma nas de pois des te abai xo-as si na do o pre fei to mu ni ci pal pe di -
ria o apres sa men to das  obras, que es ta vam sen do rea li za das pe la Com -
pa nhia Me lho ra men tos de São Cae ta no.

Em 1915 acon te ce ram as pri mei ras ma ni fes ta ções pe la lim pe za
ur ba na, que pros se gui ram nos  anos se guin tes. Os pe di dos pa ra a eli mi -
na ção de  cães rai vo sos das  ruas e a proi bi ção de cria ção de ani mais na
ci da de da tam des te ano.7

A Fá bri ca de Sa bão, de pro prie da de dos Pam plo na, foi ar ren da da
em 1912 pe las In dús trias Reu ni das F. Ma ta raz zo, que trans for mou as
ins ta la ções da fá bri ca na se ção de ser ra ria e cai xo ta ria de  suas in dús -
trias. Nos qua tro  anos se guin tes per ma ne ceu o ar ren da men to e o imó vel
só se ria ad qui ri do em 1916. Des te mo men to em dian te, a Ma ta raz zo es -
ta be le ceu-se na ci da de por to das as pró xi mas dé ca das do sé cu lo 20, efe -
tuan do com pras de imó veis até o ano de 1974.

A lo ca li za ção da Ma ta raz zo era en tre os  rios Ta man dua teí e Me -
ni nos e a fer ro via. A igre ja, ou tras fá bri cas, ca sas e ola rias que exis tiam
nas an ti gas  ruas tam bém li mi ta vam o seu cres ci men to, mas po de riam
ser com pra das, co mo ocor reu. A ex pan são da em pre sa che gou a tal pon -
to de, se gun do de poi men tos, os ge ren tes ten ta rem con ven cer os mo ra -

6 Abaixo-assinado endereçado ao presidente, prefeito e demais membros da Câmara Municipal
de São Bernardo. Biblioteca do Museu de Santo André. 
7 Livro S17L2.Biblioteca do Museu de Santo André.
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do res a de mo li rem a igre ja ma triz pa ra ven der o ter re no e as sim con tri -
buir com a am plia ção das In dús trias que ofe re cia tan tos em pre gos. As
 ruas que exis tiam nes ta par te da ci da de fo ram in cor po ra das ao pa tri mô -
nio da Ma ta raz zo, co mo to dos os ou tros ter re nos com pra dos nes tes li -
mi tes. As In dús trias per ma ne ce ram em fun cio na men to até o pe di do de
fa lên cia e con se qüen te fe cha men to de  suas por tas nos  anos 90.8

No ano de 1918 a lo ca li da de era ser vi da por uma li nha te le fô ni ca.
Os  trens cir cu la vam em  maior nú me ro, tam bém em fun ção do  maior
flu xo de pas sa gei ros. A zo na ur ba na atin giu os an ti gos lo tes ru rais na di -
vi sa com ou tras ci da des, no vos es ta be le ci men tos co mer ciais sur gi ram e
o nú me ro de es co las foi am plia do. O cres ci men to da po pu la ção po de ser
vis to tam bém na re la ção de ca sa men tos, nas ci men tos e óbi tos.

De acor do com es ta ta be la, é pos sí vel ve ri fi car o au men to no nú -
me ro de óbi tos no ano de 1918, em fun ção da epi de mia de gri pe es pa -
nho la.9 As es co las fo ram fe cha das pa ra evi tar a pro pa ga ção da epi de -
mia, mas as fá bri cas con ti nua ram a fun cio nar. Um dos agra van tes da
epi de mia po de ter si do a pro xi mi da de en tre a Hos pe da ria dos Imi gran -
tes e  São Cae ta no. A es tra da de fer ro, co mo já foi di to, man ti nha uma
pa ra da de  trem na en tra da la te ral da Hos pe da ria, que abri gou um gran de
nú me ro de gri pa dos e tor nou-se um hos pi tal pro vi só rio du ran te al guns
me ses, che gan do a pos suir mil lei tos pa ra os en fer mos.

3.1 Me to do lo gias de en si no

No re la tó rio do di re tor ge ral do en si no, Os car Thomp son10, pa ra o

Ta be la 3.1
Da dos do re gis tro ci vil no dis tri to de São Cae ta no

   Ano           Ca sa men tos           Nas ci men tos          Óbi tos

  1917                  14                          127                     37
  1918                  23                          150                     82
  1919                  22                          168                     61
  1920                  40                          198                     91

Fon te: An nua rio De mo gra phi co Sa ni ta rio. Typ. Dia rio Of fi cial, 1920.

8 A. Médici e S. J. Buso. Era uma rua chamada Rui Barbosa. Revista Raízes, São Caetano do
Sul: PMSCS, nº 5, jul. 1991, p. 54-57.
9 Esta epidemia recebeu este nome por se tratar de um vírus da gripe trazido por imigrantes es-
panhóis, que desembarcaram no porto da cidade do Rio de Janeiro.
10 Oscar Thompson ocupou o cargo de director geral da Instrução Pública nos anos de 1910 e
1911.Foi substituído por Jõao Chrysostomo Bueno dos Reis Junior que esteve no cargo entre
1911 e 1916, quando foi novamente de Thompson, entre 1917 e 1919.
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biê nio 1909-1910, en con tram-se os se guin tes co men tá rios :
Ler, es cre ver e con tar, só men te não tra duz o es pi ri to da es -
co la mo der na. Sem du vi da a lei tu ra, a es crip ta e as con tas
são dis ci pli nas ins tru men taes, ser vem pa ra se ad qui ri rem
ou tros co nhe ci men tos; mas o que a es co la se pro põe a  crear,
a de sen vol ver prin ci pal men te é o es pi ri to de ini cia ti va, de
per se ve ran ça, de ener gia, de bon da de e de dig ni da de. É for -
mar ho mens for tes,  bons e dig nos,  cheios de con fian ça em si
mes mos e cons cien tes de sua res pon sa bi li da de. Em sum ma,
a boa es co la é aquel la que se tor na pa ra a so cie da de um vi -
vei ro de ho mens de bom ca rac ter. (...)
Jul ga mos, por is so, que a fei ção das es co las pu bli cas pau lis -
tas, sem que bra de seu es pi ri to mo der no, de ve ser es sen cial -
men te agri co la. (...) É pre ci so, po rem, que, ao la do do en si no
in tui ti vo da bo ta ni ca, da zoo lo gia e das no ções de scien cias
physi cas e na tu raes, se ja fei ta dia ria men te nas es co las a des -
crip ção da vi da do cam po  quer pe lo la do hygie ni co,  quer pe -
la fa ce eco no mi ca e pe la bel le za na tu ral co mo um  meio de
pro pa gan da sug ges ti va a fa vor dos tra ba lhos agri co las, tor -
nan do-os as sim  mais at tra hen tes aos  olhos da in fan cia.11

O en si no in tui ti vo con ti nua va ne ces sá rio ao en si no, os ob je tos da
rea li da de ain da  eram ade qua dos ao apren di za do. Mas a de fe sa do en si -
no agrí co la es ta va des lo ca do nes te con tex to: a ur ba ni za ção das ci da des
fa zia com que as pes soas apren des sem a ler e a es cre ver pa ra con se gui -
rem tra ba lhar nas no vas fá bri cas, inau gu ra das ao la do das li nhas das es -
tra das de fer ro. Ao mes mo tem po em que o ins pe tor de fen dia me lho res
for mas pa ra o en si no agrí co la, as es co las no tur nas pa ra adul tos apre sen -
ta vam um pro gra ma vol ta do pa ra as ar tes in dus triais.

A me to do lo gia pro pos ta pa ra os pro fes so res das es co las iso la das
diur nas, in de pen den te men te das con di ções de sua es co la, era: 

a) To dos os  dias, an tes da en tra da dos alum nos, o pro fes sor
es cre ve rá no qua dro ne gro os exer ci cios des ti na dos ás dif fe -
ren tes clas ses, de mo do que, quan do es te ja a tra ba lhar com
uma, to das as ou tras exe cu tem si mul ta nea men te as  suas ta -
re fas.
b) Du ran te os in ter va los de "des can ço", se rá per mit ti da aos
alum nos ple na li ber da de de com mu ni ca ção.
c) Nos exer ci cios col lec ti vos de lin gua gem es crip ta (ás 2ª,

11 Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Publicação organisada pela Inspectoria Geral do
Ensino por ordem do Governo do Estado. Typ. A . Siqueira & C., 1909-1910.
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4ª, e 6ª), o pro fes sor de ve as so ciar-se di rec ta men te ao tra ba -
lho das clas ses, per cor ren do as fi las dos alum nos pa ra aju -
dal-os, en ca mi nhal-os e cor ri gir os se nões que fôr en con -
tran do.
d) O pro fes sor tra ba lha rá, quan to pos sí vel, de pé: se rá es te
pe que no sa cri fi cio lar ga men te com pen sa do. Tor nar-se-a
 mais ef fec ti va a fis ca li za ção que lhe ca be exer cer so bre o
tra ba lho da clas se e sua com mu ni ca ção com os alum nos se rá
 mais di rec ta e pes soal.
e) Os alum nos não de vem ser dis tri bui dos pe las car tei ras por
or dem de al tu ra, mas por or dem de clas se, de mo do que as
pri mei ras fi lei ras se jam oc cu pa das pe los  mais atra za dos.
f) Nas es co las do se xo fe mi ni no, os tra ba lhos de agu lha e
cro chet se rão exe cu ta dos ás 3ª, 5ª, e  sabb., de 2.55 ás 3,15.
g) As au las so bre ani maes, plan tas e li ções ge raes se rão col -
lec ti vas.
h) Aos sab ba dos, no tem po con sa gra do á gymnas ti ca, as
clas ses fa rão evo lu ções mi li ta res no pa teo de re creio.12

No ano de 1911 um no vo ho rá rio-mo de lo pa ra as es co las iso la das
foi pu bli ca do, acom pa nha do do pro gra ma com to das as dis ci pli nas dis -
cri mi na das por  anos, os con teú dos es pe ci fi ca dos e, ain da, com no tas e
ob ser va ções no fi nal do tex to, in di can do  quais as me to do lo gias  mais
ade qua das pa ra a exe cu ção de ca da ati vi da de pro pos ta. Com pa ran do-se
com a pro pos ta do biê nio 1909-1910, as di fe ren ças são mí ni mas, as mu -
dan ças são na or dem de apre sen ta ção dos con teú dos. 

Na dé ca da de dez, os re la tó rios  anuais do di re tor da ins tru ção pú -
bli ca e dos ins pe to res es co la res tra tam da me to do lo gia dos pro fes so res,
dis cu tem co mo o en si no es ta va sen do mi nis tra do e co mo de ve ria ser,
co men tam so bre o uso, mui tas ve zes in cor re to, do mé to do in tui ti vo e
das for mas de ava liar,  além dos há bi tos dos alu nos em sa la de au la. So -
bre es tes as sun tos, al guns co men tá rios dos  anos de 1913, 1914, 1915 e
1917 fo ram se le cio na dos.

O ins pe tor es co lar13 Do min gos de Pau la e Sil va de fen de, em
1913, a di dá ti ca e a ar te do bem en si nar, en fa ti za a ne ces si da de dos pro -
fes so res usa rem os prin cí pios da psi co lo gia, da fi sio lo gia e da so cio lo -
gia pa ra de sen vol ver me lhor o tra ba lho na sa la de au la. La men ta a des -
vin cu la ção en tre a teo ria dos cur sos nor mais e a prá ti ca nas es co las. No
re la tó rio de 1914, o di re tor ge ral da Ins tru ção Pú bli ca,  João Chrysos to -

12 Idem, ibidem.
13 As inspetorias de ensino e as divisões das escolas por zonas, foram criadas com o decreto nº
1883, de 06/junho/1910.
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mo Bue no dos  Reis Ju nior, co men ta as di fi cul da des das es co las iso la -
das, pe lo nú me ro de alu nos em ida des e adian ta men tos di fe ren tes, to dos
na mes ma sa la, pe la fal ta de ma te riais, de mó veis e de ca sa pa ra a mo ra -
dia do pro fes sor. Po de-se ve ri fi car que a si tua ção pre cá ria das es co las
iso la das per pe tua-se - es tes co men tá rios são cons tan tes na maio ria dos
do cu men tos que tra tam des tas es co las. 

Nos re la tó rios de  três ins pe to res do ano de 1915, no ta-se a preo -
cu pa ção com a for ma de en si nar uti li zan do-se do mé to do in tui ti vo. O
ins pe tor Be ne dic to Ma ria To lo sa ex pli ca co mo o pro fes sor de ve ria par -
tir do vo ca bu lá rio das crian ças pa ra en si ná-las a ler e es cre ver, uti li zan -
do de ob je tos das ca sas dos alu nos, quan do os ma te riais fos sem es cas -
sos:

De ve rá ser o ob jec to es tu da do nas  suas for mas ex te rio res;
nas ac ções de que fo rem sus cep ti veis; nos  seus ca rac te ris ti -
cos prin ci paes,  usos e uti li da des im me dia tas.
Nes se pri mei ro pas so, se rá já o nu me ro de no mes, coi sas,
qua li da des, ac ções e re la ções, que en ri que ce rão o vo ca -
bu la rio com que en tra ram os alum nos pa ra a es co la. Ca -
da fac to ob ser va do, ca da es tu do ef fec tua do, ca da ob ser -
va ção fei ta cor res pon de rá a um es tu do men tal da crian -
ça, e que el la pro cu ra rá tra du zir com os re cur sos do seu
ca be dal de lin gua gem.(...) Au xi lia dos  taes exer ci ci cos
com a re pro duc ção do tre cho li do, em pro sa ou ver so, no
li vro de lei tu ra, com a nar ra ção dos con tos quaes quer,
com as ob ser va ções pra ti ca das nas au las de geo gra phia,
his to ria, es tu do da na tu re za, nu me ros, for mas geo me tri -
cas, tra ba lhos ma nuaes, gymnas ti ca, em tu do, em fim, é
fa cil in fe rir-se  quão gran de se rá, com es te pro ces so, o
apro vei ta men to dos alum nos na ac qui si ção da lin gua
ma ter na.14

So bre o en si no da his tó ria, o ins pe tor es co lar Mau ri cio de Ca mar -
go te ce crí ti cas ao tem po gas to com os en si na men tos so bre o des co bri -
men to do Bra sil e o pe río do co lo nial, tra tan do de mo do su cin to dos
acon te ci men tos  atuais. Os cul pa dos nes te ca so, se gun do o ins pe tor, são,
 além dos pro fes so res, os au to res dos li vros ado ta dos nas es co las pú bli -
cas:

Qua se to dos os com pen dios, por on de se  guiam os pro fes so -

14 Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Publicação organisada pela Inspectoria Geral do
Ensino por ordem do Governo do Estado. Typ. A . Siqueira & C., 1915. p. XXIX.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



par                                                                   A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS

res, dão um de sen vol vi men to exag ge ra do á his to ria do pe -
rio do co lo nial, con sa gran do  meia du zia ape nas de ca pi tu los
ao es tu do do pe rio do au to no mo.(...) É in dis pen sa vel,  pois,
es cre ve rem-se com pen dios de his to ria sob no va orien ta ção,
que se rá a de tra tar-se da quel les fac tos que  mais emo cio nem
o es pi ri to da in fan cia, ser vin do- lhes, ao mes mo tem po, de
exem plos ci vi cos.15

O ins pe tor Leo pol do  Sant'Anna es cre ve so bre o en si no da lei tu ra,
avi san do os pro fes so res do pe ri go das lei tu ras de co ra das pe los alu nos.
Nem sem pre a boa lei tu ra é acom pa nha da da apreen são dos con teú dos
das pa la vras que o tex to  traz:

o pro fes sor man da lêr, a um alum no, cin co ou  seis li nhas
da li ção, e em se gui da, con tar o que leu, de pois man da
ou tro, e ou tro, e ou tro, nas mes mas con di ções, até que se
es go te o tem po con sig na do no ho ra rio. Acon te ce, po rém,
que os alum nos, por que ig no rem a sig ni fi ca ção de in nu -
me ras pa la vras con ti das nos tre chos li dos, não con se -
guem re pro du zi-los, ou, si o fa zem, é re pe tin do ip sis ver -
bis o que le ram.16

Se gun do o ins pe tor, os pro fes so res de ve riam  agir de uma for ma
 mais com pla cen te com o apren di za do dos alu nos, ou vin do o alu no fa lar,
pa ra pro vo car o seu ra cio cí nio. O en si no de ve adap tar-se aos alu nos e
aos no vos mé to dos:

Os exa mes e as sab ba ti nas de vem dei xar de cons ti tuir doen -
ças, pa ra se trans for mar em exer ci cios sua ves, por  meio dos
 quaes ve ri fi que o pro fes sor os de fei tos do seu en si no, as fa -
lhas das  suas li ções, e co mo pro ce der pa ra que to da a clas se,
sem ex cep ção de nin guem, apro vei te do seu sa ber e da sua
ex pe rien cia.17

3.2 Es co las iso la das: a no va or dem

Nas es co las iso la das o ho rá rio era re ple to de ta re fas, com  dias da

15 Idem, ibidem.
16 Idem, ibidem.
17 Idem, ibidem.
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Qua dro 3.1

11-11,10

11,10-11,30

11,30-11,50
11,50-11,55

11,55-12,15

12,15-12,25

12,25-12,40

12,40-12,55

12,55-1

1-1,20

1,20-1,40

1,40-1,45

1,45-2,15
2,15-2,20

2,20-2,35

2,35-2,55

2,55-3,15

3,15-3,30

3,30-3,50

3,50-3,55

3,55-4

           1ª Sec ção                       2ª Sec ção
     Ho ras       Mi nu tos     Dias/sem       Clas se A        Clas se B      Clas se C     Clas se D

10

20

20
5

20

10

15

15

5

20

20

5

30
5

15

20

20

15

20

5

5

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te
Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te

Dia ria men te
Dia ria men te

2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e  sab.

2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e  sab.

2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e  sab.

2ª e 5ª/4ª e 
 sab./3ªe 6ª

2ª, 4ª e 6ª
3ª, 5ª e  sab.

De se nho

Sa hi da

Cha ma da

Nu me ros

Tor nos
Des can ço

Co pia de
Par ker

Gymnas ti ca

Lei tu ra e lin -
gua gem  oral

Va re tas

Des can ço

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Pre pa ro pa ra
o re creio

Re creio
Cha ma da

His to ria

Geo gra phia

De se nhos
com tor nos

De se nhos
com tor nos

Lin gua gem
es crip ta, 
tra ba lho 
ma nual, 
plan tas, 
ani maes, 
li ções ge raes,
cal li gra phia 

De se nho

Cha ma da

Nu me ros

Tor nos
Des can ço

Co pia de
Par ker

Mar cha ou
can to

Va re tas

Lei tu ra e lin -
gua gem  oral

Des can ço

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Pre pa ro pa ra
o re creio

Re creio
Cha ma da

His to ria

Geo gra phia

De se nhos
com tor nos

De se nhos
com tor nos
Lin gua gem
es crip ta, 
tra ba lho 
ma nual,
plan tas, 
ani maes,
li ções 
ge raes, 
cal li gra phia 

De se nho

Cha ma da

Co pia de 
Par ker

Nu me ros
Des can ço

Tor nos

Mar cha ou
can to

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Des can ço

Lei tu ra e lin -
gua gem  oral

Lei tu ra si len -
cio sa

Pre pa ro pa ra
o re creio

Re creio
Cha ma da

Car to gra phia

Car to gra phia

His to ria

Geo gra phia

Lin gua gem
es crip ta, 
tra ba lho 
ma nual, 
plan tas, 
ani maes, 
li ções 
ge raes, 
cal li gra phia 

De se nho

Cha ma da

Co pia de
Par ker

Pro ble mas
Des can ço

Nu me ros

Mar cha ou
can to

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Lin gua gem
es crip ta na
lou sa

Des can ço

Lei tu ra si -
len cio sa

Lei tu ra

Pre pa ro pa -
ra o re creio

Re creio
Cha ma da

Car to gra phia

Car to gra phia

His to ria

Geo gra phia

Lin gua gem
es crip ta,
tra ba lho
ma nual,
plan tas,
ani maes, 
li ções 
ge raes, 
cal li gra phia

De se nho

Fon te: An nua rio do En si no do Es ta do de São Pau lo.Typ. A . Si quei ra & C., 1909-1910.
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se ma na prees ta be le ci dos pa ra de ter mi na dos ti pos de ati vi da des,  além
da ri gi dez nos ho rá rios, co mo se vê no Qua dro 3.1.

De acor do com as re co men da ções que acom pa nham es te ho rá rio,
quan do não fos se pos sí vel, pe las con di ções do pré dio ou pe la ca rên cia
de ma te rial di dá ti co, al guns  itens po de riam ser adap ta dos.

A de no mi na ção "es co la iso la da" foi, no ano de 1917, al te ra da pa -
ra "dis tri tal", em fun ção do cres ci men to das lo ca li da des que se tor nam
dis tri tos das ci da des gran des. A no va di vi são se pa ra va as es co las ur ba -
nas, lo ca li za das na se de das ci da des, es co las dis tri tais, nos bair ros, e es -
co las ru rais.18 Em 1918 foi pu bli ca do o pro gra ma pa ra o en si no nas es -
co las dis tri tais, con ten do os pas sos a se rem se gui dos pe lo pro fes sor nos
pri mei ros  dias de au las e to das as dis ci pli nas de to dos os  anos, ex pli ca -
das por  itens e sub- itens.

3.3 Os afa ze res dos ins pe to res es co la res

No ano de 1917, o di re tor ge ral da Ins tru ção Pú bli ca, Os car
Thomp son, en fa ti za as mu dan ças ne ces sá rias no en si no. Es ta be le ce as
fun ções dos ins pe to res es co la res e de co mo de ve riam ser tra ta dos os
pro fes so res que não cum pris sem as re gras. Tam bém de ter mi na a ra cio -
na li da de no uso dos ma te riais es co la res pe los alu nos, as for mas que os
pro fes so res de ve riam cor ri gir as ava lia ções e co mo de ve riam ser as no -
vas re la ções en tre pro fes so res e alu nos. Os ins pe to res,  além de ve ri fi car
os ho rá rios de fun cio na men to das es co las, o nú me ro de alu nos, a fre -
qüên cia dos pro fes so res e os li vros de ano ta ções, de ve riam tam bém
exa mi nar, "nas es co las iso la das, os ca der nos de exer ci cios gra phi cos e
de ter mi nar que fi quem el les sob a guar da dos pro fes so res e não em po -
der dos alum nos em  suas ca sas"19.

As ati vi da des e o com por ta men to dos alu nos tam bém fo ram nor -
ma ti za das:

Ca da alum no te rá ape nas  tres ca der nos: um pa ra cal li gra -
phia; ou tro pa ra lin gua gem, ou tro pa ra de se nho e car to gra -
phia. Exer ci cios de co pia, dic ta dos, re pro duc ções, com po si -
ções, etc. se rão sem pre dac ta dos e fei tos em um mes mo e
úni co ca der no,  afim de que, á sim ples apre cia ção des te, co -
nhe ci da se tor nem a orien ta ção do pro fes sor no en si no de

18 Collecção de leis e decretos do Estado de São Paulo. 1917. São Paulo: Typ. Diario Official.
1918. Lei 1.579 de 19/dezembro/1917.
19 Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Publicação organisada pela Inspectoria Geral do
Ensino por ordem do Governo do Estado. Typ. A . Siqueira & C., 1917.
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lin gua gem e a ob ser van cia do ho ra rio.(...) Re com men dar
que, á che ga da de vi si tas, fi quem de pé os alum nos, sen tan -
do-se lo go  apos, e con ti nuan do o pro fes sor a au la que es ta va
dan do, fa zer sen tir aos pro fes so res que os alum nos po dem
fre quen tar as au las des cal ços, não se de ri van do da hi in con -
ve nien te al gum.20

3.4 Am plia ção do nú me ro de es co las

Em de zem bro de 1911 fo ram cria das  mais  duas es co las, uma fe -
mi ni na e uma mas cu li na na Es ta ção de São Cae ta no, mu ni cí pio de São
Ber nar do.21 As no vas es co las fo ram de no mi na das de "se gun das" e as
exis ten tes pas sam a ser cha ma das "pri mei ras". No vas es co las  eram cria -
das to das as ve zes que o nú me ro de alu nos ma tri cu la dos nu ma es co la
fos se su pe rior a 40. 

Por uma or de na ção dos con teú dos op tou-se pe la se pa ra ção
dos  itens em es co las fe mi ni nas e mis tas re gi das por pro fes so ras, e
es co las mas cu li nas e no tur nas re gi das por pro fes so res. Pas sa ria a
ha ver uma  maior ro ta ti vi da de de pro fes so res na lo ca li da de, mas a
le gis la ção era com pla cen te com os pe di dos de li cen ças,  pois o or de -
na do só se ria to tal men te sus pen so quan do o afas ta men to ex ce des se
a 12 me ses.22

3.4.1 Fe mi ni nas e mis tas

A 1ª es co la fe mi ni na  após a re mo ção da pro fes so ra Joan na de
Al mei da Mot ta, fi cou por um ano a car go de Noe mia Arau jo Sil va.
Em ja nei ro de 1913 a pro fes so ra en viou um ofí cio ao pre fei to e ins pe -
tor mu ni ci pal, pa ra en ca mi nha men to ao se cre tá rio de Es ta do dos Ne -
gó cios do In te rior, re qui si tan do mó veis no vos pa ra a es co la por es tar
"ve ri fi can do o es ta do de mao em que se  acha"23. Es tes mó veis aos
 quais ela se re fe re são os da úl ti ma re mes sa, fei ta no pri mei ro se mes -

20 Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Typ. A . Siqueira & C., 1917. 
21 Collecção das leis e decretos do Estado de São Paulo. 1911. Typ. do Diario Official, 1912. Lei
1297 de 27/dezembro/1911. Crêa e converte diversas escolas preliminares. 
22Collecção das leis e decretos do Estado de São Paulo. 1912. Typ. do Diario Official, 1913. De-
creto 2225 de 16/abril/1912.
23 Livro S17L3. Ofício da professora Noemia A. Silva ao prefeito e inspector municipal.
31/janeiro/1913. Biblioteca do Museu de Santo André.
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tre de 1904. 

Ber nar di na Jar dim Mar tins, em ja nei ro de 1915, as su miu a ca dei -
ra de Noe mia. Ela  iria le cio nar na ci da de nos pró xi mos 12  anos e in te -
gra ria o cor po do cen te do gru po es co lar. To dos es tes  anos a 1ª es co la es -
te ve lo ca li za da na sa la da ca sa da fa mí lia De Nar di. 

O qua dro abai xo re la cio na as pro fes so ras des ta es co la.
A 2ª es co la fe mi ni na foi cria da em de zem bro de 1911 e só foi pro -

vi da dos ma te riais ne ces sá rios pa ra o seu fun cio na men to em se tem bro
do ano se guin te, de pois que a pro fes so ra An to nie ta de Oli vei ra en viou
um re que ri men to pe din do es ses ma te riais ao di re tor do al mo xa ri fa do da
Se cre ta ria do In te rior. An to nie ta de Oli vei ra sus pen deu as au las ape nas
uma vez du ran te os  dois  anos em que es te ve na es co la, pa ra a rea li za ção
de seu "en la ce". Nes ta épo ca o cur so pre li mi nar,24 que era de  três  anos,
pas sou a ter a du ra ção de qua tro  anos. 

Em fe ve rei ro de 1914, Ma ria Au gus ta Mo rei ra Cos ta ocu pou a
ca dei ra que era da pro fes so ra An to nie ta. A pro fes so ra Ma ria Au gus ta fi -
cou  dois  anos na ci da de, até ser subs ti tuí da por Ro sa li na Fon tes Ma cha -

do. Es ta es co la es te ve ins ta la da em uma das sa las do pré dio da Com pa -
nhia Me lho ra men tos. Os pro prie tá rios des ta fá bri ca, al guns  anos de -
pois, doa ram o ter re no pa ra a cons tru ção do gru po es co lar. A pro fes so ra
Ro sa li na che gou a le cio nar no gru po.

Se gue o qua dro com os no mes das pro fes so ras da 2ª es co la.
Em  maio de 1913, as pro fes so ras Noe mia, da 1ª es co la, e Ma ria

Qua dro 3.2

Pro fes so ras da 1ª es co la fe mi ni na
       Anos                                                 No me                                                    Me ses de tra ba lho
1894/1911                   Joan na de Al mei da Mot ta              abril 1894 a de zem bro 1911
1912/1914                   Noe mia Arau jo Sil va                     ja nei ro 1912 a de zem bro 1914
1915/1921                   Ber nar di na Jar dim Mar tins           ja nei ro 1915 a ju nho 1921
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

24 Preliminar era o nome atribuído as três séries que formavam o curso com o mesmo nome; tra-
balhava as noções básicas dos conteúdos.
25 Livro S17L3. Ofício das professoras ao prefeito municipal para encaminhamento ao Director
Geral da Instrucção Publica. 29/maio/1913. Biblioteca do Museu de Santo André.

Qua dro 3.3
Pro fes so ras da 2ª es co la fe mi ni na

      Anos                                     No mes                                     Me ses de tra ba lho

 1912/1914               An to nie ta de Oli vei ra                       se tem bro 1912 a ja nei ro 1914
 1914/1916               Ma ria Au gus ta Mo rei ra Cos ta         fe ve rei ro 1914 a ja nei ro 1916
 1916/1921               Ro sa li na Fon tes Ma cha do              fe ve rei ro 1916 a ja nei ro 1921
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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Au gus ta, da 2ª es co la, en via ram um ofí cio ao pre fei to mu ni ci pal de São
Ber nar do. Es te do cu men to pe dia que o ho rá rio das au las fos se mu da do,
"em vis ta de ter a Es tra da de Fer ro São Pau lo Rail way al te ra do o ho ra rio
dos  trens de su bur bio".25O pre fei to en ca mi nhou o pe di do ao di re tor da
Ins tru ção Pú bli ca. Não se tem no tí cias do pa re cer do di re tor ou da mu -
dan ça dos ho rá rios. As es co las con ti nua ram fun cio nan do. 

Em de zem bro de 1912, foi cria da a 1ª es co la mis ta da lo ca li da de -
si nal do au men to do nú me ro de crian ças em ida de es co lar, ou das que
não  eram acei tas nas ou tras es co las, por cau sa do nú me ro prees ta be le ci -
do de alu nos ma tri cu la dos por sa la. Quan do o nú me ro de alu nos, me ni -
nos ou me ni nas, fos se in fe rior a 20 po dia-se  criar uma es co la mis ta com
40 alu nos. Ol ga Bour roul as su miu es ta no va es co la. De acor do com a le -
gis la ção vi gen te so men te pro fes so ras po de riam le cio nar nas es co las
mis tas.26 a pro fes so ra Ol ga fi cou  três  anos em São Cae ta no, quan do Ma -
ria Jo sé Mo ra to, a do na Ze zé, ocu pou o seu lu gar. Os de poi men tos27 in -
di cam que es ta es co la tam bém fun cio na va na ca sa da fa mí lia De Nar di,

na se gun da sa la ce di da pa ra a es co la. Do na Ze zé tam bém foi tra ba lhar
no gru po. 

O qua dro a se guir re la cio na os no mes das pro fes so ras des ta
es co la.

Co mo não era su fi cien te a quan ti da de de es co las pa ra o nú me ro
de crian ças em ida de es co lar, em de zem bro de 1913 foi cria da a 2ª es co -
la mis ta. Es ta es co la te ve co mo pro fes so ra Amé lia Mon tei ro de Bar ros
Mar rey. A pro fes so ra mo rou em São Cae ta no com seu ma ri do, o mé di co
Jo sé Fran co de Car va lho. Uma sa la da ca sa que alu ga ram foi ce di da pa -
ra abri gar a es co la em que a pro fes so ra Amé lia le cio na ria. Es ta pro fes -
so ra tam bém foi tra ba lhar no gru po es co lar quan do ele foi cria do. O ir -
mão da pro fes so ra Amé lia aju dou os mo ra do res na or ga ni za ção das reu -
niões, que vi sa vam a so li ci ta ção da cons tru ção de um pré dio pa ra o gru -
po es co lar. 

Amé lia Mar rey era for ma da há  dois  anos pe la Es co la Nor mal Se -
cun dá ria da Ca pi tal e as su miu a es co la em mar ço de 1917. A sua an te -
ces so ra, a  qual não te nho in for ma ção, de ve ter en tão le cio na do no pe río -

26 Collecção das leis e decretos do Estado de São Paulo. 1910. Typ. Diario Official, 1911
27 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.

Qua dro 3.4
Pro fes so ras da 1ª es co la mis ta

      Anos                                      No mes                                   Me ses de tra ba lho
 1913/1916                        Ol ga Bour roul                          ju lho 1913 a ju lho 1916
 1916/1921                        Ma ria Jo sé Mo ra to                  agos to 1916 a ja nei ro 1921
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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do que vai de ja nei ro de 1914 a fe ve rei ro de 1917.
No mês de ou tu bro de 1914 foi cria da a 3ª es co la fe mi ni na, ten do

co mo pro fes so ra Ma ria na de Al mei da Mou ra, fi lha de um di re tor de es -
co la em São Pau lo. Era for ma da pe la Es co la Nor mal Se cun dá ria. Es ta
es co la es ta va lo ca li za da em uma ca sa de um mo ra dor, pró xi ma aos tri -
lhos do  trem.

A 4ª es co la fe mi ni na lo ca li za da na rua Per rel la ti nha a pro fes so ra
Ali ce Fer rei ra Pea ke, que  veio re mo vi da de São Ber nar do, da co lô nia
ita lia na do Ca pi va ri. Es ta es co la foi cria da ofi cial men te em de zem bro
de 1919, mas a pro fes so ra já es ta va na ci da de an tes des ta épo ca, tra ba -
lhan do em uma es co la par ti cu lar per to da se de da "Prín ci pe de Na po li".
Pro va vel men te dei xou a es co la quan do se ca sou com um dos so bri nhos

de um ve rea dor de São Ber nar do e, te ve co mo sua subs ti tu ta a pro fes so -
ra Ma ria Jo sé Ri bei ro. 

O qua dro a se guir re la cio na es tas pro fes so ras.
Em de zem bro de 1918 foi cria da a 3ª es co la mis ta, no bair ro da

Fá bri ca Ce râ mi ca. No ano se guin te cria ram-se a 4ª, a 5ª e a 6ª es co las fe -
mi ni nas - uma nas pro xi mi da des da es ta ção, ou tra no dis tri to de São
Cae ta no e a úl ti ma no bair ro da Fá bri ca Com pa nhia Me câ ni ca, do ou tro
la do da li nha do  trem. 

O qua dro a se guir (Quadro 3.6 pág..)con tém to dos os no mes das pro -
fes so ras das es co las fe mi ni nas, de 1883 até a cria ção do gru po em 1921. As
pro fes so ras subs ti tu tas apa re cem na or dem em que ocu pa ram as ca dei ras. 

3.4.2 Mas cu li nas e no tur nas

Em no vem bro de 1911, a es co la mas cu li na que exis tia des de
1883, pas sou a se de no mi nar "1ª es co la mas cu li na". O seu pro fes sor era
Wal de mar Frei re. Es te era for ma do pe la Es co la Com ple men tar ane xa à
Es co la Nor mal da Ca pi tal, ha via  três  anos. Es te ve nos 15  anos se guin tes
em São Cae ta no e foi pa ra o gru po es co lar jun to com  seus co le gas. De
acor do com as ob ser va ções fei tas pe lo pro fes sor, no li vro de cha ma da
da 1ª es co la mas cu li na, as au las só fo ram sus pen sas uma vez por  três
 dias no mês de mar ço de 1912, me ses de pois de as su mir a es co la, "por
rea li zar-se o seu con sor cio". A 1ª es co la es ta va lo ca li za da na ca sa da es -

Qua dro 3.5
Pro fes so ras da 4ª es co la fe mi ni na.

       Anos                                                         No mes                                             Me ses de tra ba lho
1917/1916                             Ali ce Fer rei ra Pea ke                   Abril 1917 a mar ço 1920
1920/1921                             Ma ria Jo sé Ri bei ro                     Abril 1920 a ja nei ro 1921
Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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tra da de fer ro há  mais de dez  anos.
No ano de 1913 ocor re ram elei ções pa ra ve rea do res mu ni ci pais e

juí zes de paz e a es co la mas cu li na da rua Per rel la ao la do da es ta ção de
 trem ser viu co mo se ção elei to ral. Mes mo si tua da na sa la da ca sa de Ca -
se mi ro Alon so, já ha via se tor na do um pon to de re fe rên cia e a Câ ma ra
Mu ni ci pal de São Ber nar do con si de rou a ca sa apro pria da pa ra a se ção
elei to ral. 

As no vas es co las cria das em de zem bro de 1911, cha ma das de 2ª
fe mi ni na e 2ª mas cu li na, fo ram pro vi das com ma te riais so men te de pois
da es co lha das ca dei ras. A 2ª es co la mas cu li na se ria re gi da pe lo pro fes -

Qua dro 3.6
Pro fes so ras efe ti vas e subs ti tu tas das es co las fe mi ni nas 

e mis tas en tre os  anos 1883 e 1921

Es co las Pro fes so ra da ca dei ra Pro fes so ra subs ti tu ta Pe río do de tra ba lho 
das efe ti vas

1ª es co la

2ª es co la

3ª es co la

4ª es co la

1ª mis ta

2ª mis ta

Fe li ci da de Per pé tua de
Ma ce do
Ma ria Ade lai de do Car mo
Ma cha do
Eli sa An gé li ca de Bri to
Alam bert

Jo se phi na In ver niz zi

Joan na de A. Mot ta

Noe mia Arau jo Sil va

Ber nar di na Jar dim Mar tins

An to nie ta de Oli vei ra

Ro sa li na Fon tes Ma cha do

Ma rian na de Al mei da
Mou ra

Ali ce Fer rei ra Pea ke

Ma ria Jo se Ri bei ro

Ol ga Bour roul

Ma ria Jo sé Mo ra to

Amé lia Mon tei ro de 
Bar ros Mar rey

Ma ria Jo sé dos San tos

Ave li na dos San tos

Guio mar Soa res

Ma ria Au gus ta 
Mo rei ra Cos ta

Re gi na Fer rei ra Pea ke

Re gi na Fer rei ra Pea ke
An to nia Te gão
Do lo res Bar cel los Coim bra

Sa rah Aran tes de Frei tas

Izau ra Fer rei ra Pea ke

abril a  maio de 1883

ju lho a de zem bro de 1883

mar ço de 1884 a ju lho de
1887
agos to de 1887 a de zem -
bro de 1893
fe ve rei ro de 1894 a de -
zem bro de 1911

ja nei ro de 1912 a de zem -
bro de 1914
ja nei ro de 1915 a ju nho
de 1927
se tem bro de 1912 a ja nei -
ro de 1914
fe ve reio de 1916 a ja nei ro
de 1921

ja nei ro de 1915 a ju nho
de 1921
 abril de 1917 a mar ço de
1920
 abril de 1920 a ja nei ro de
1921
ju lho de 1913 a ju lho de
1916
agos to de 1916 a ja nei ro
de 1927
mar ço de 1917 a ja nei ro
de 1921

Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do e Mu seu de San to An dré.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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sor Joa quim Bel luc ci. Es te re qui si tou os ma te riais pa ra a es co la co me -
çar a fun cio nar em  abril de 1912. A no va es co la es ta va lo ca li za da em
uma sa la da se de da So cie da de Be ne fi cen te In ter na cio nal  União Ope rá -
ria de São Cae ta no. Os só cios re sol ve ram em uma das reu niões ce der a
sa la.28 Joa quim Bel luc ci per ma ne ceu na 2ª es co la até a inau gu ra ção do
gru po es co lar, quan do to das as es co las fo ram in cor po ra das. Es te pro fes -
sor era re cém-for ma do pe la Es co la Com ple men tar ane xa à Es co la Nor -
mal e pas sou  mais de 15  anos le cio nan do na ci da de. 

O nú me ro de alu nos que pro cu ra ram es ta es co la era ele va do.
Mui tas das
crian ças que
não con se -
guiam va gas
na ou tra es co la
fo ram pa ra es -
ta. Nas lis tas
de cha ma da
 vêem-se ir -
mãos ma tri cu -
la dos jun tos,
no mes mo ano. 

Em  maio de 1913, os pro fes so res Wal de mar e Joa quim en via ram

28 Ata da Sociedade Beneficente Internacional União Operária. Fundação Pró-Memória de São
Caetano do Sul.
29 Livro S17L3. Ofício ao prefeito municipal para encaminhamento ao Director Geral da In-
strucção Publica. 29/maio/1913. Biblioteca do Museu de Santo André.

Ta be la 3.2 
Nú me ro de alu nos ma tri cu la dos na 2ª 

es co la mas cu li na nos  anos de 1912 a 1914.

 Me ses              1912              1913            1914
   Jan                    --                  42                35
   Fev                    --                  43                35
   Mar                    --                  43                34
   Abr                    37                 43                34
   Mai                    40                 45                --
   Jun                    42                 44                --
   Jul                     40                 46                --
   Ago                   40                 45                --
   Set                     41                 43                --
   Out                    39                 40                --
   Nov                   40                 40                --
   Dez                   40                 40                --
Fon te: Lis tas de cha ma da do pro fes sor da 2ª es co la mas cu li na de

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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um ofí cio ao pre fei to. Pe diam a al te ra ção do ho rá rio das au las co mo fi -
ze ram as pro fes so ras, por que os  trens da São Pau lo Rail way ha viam al -
te ra do os  seus ho rá rios im pos si bi li tan do-os de cum pri rem o ho rá rio das
au las es ta be le ci do por lei.29 Es te ofí cio não te ve res pos ta.

Em de zem bro de 1914 foi cria da a 1ª es co la no tur na, que se ria
ins ta la da nas pro xi mi da des da Com pa nhia Me lho ra men tos. Pa ra a
ins ta la ção des tas es co las, a le gis la ção pre via a sua lo ca li za ção em
cen tros ope rá rios e que  seus pré dios, de pre fe rên cia, fos sem ce di dos
pe las mu ni ci pa li da des. Es ta es co la aca bou sen do ins ta la da no pré dio
da em pre sa.

Em 1909, a lei 1.184 de ter mi nou a cria ção de es co las pre li mi na -
res no tur nas pa ra crian ças ope rá rias. En tre as fá bri cas que cons tam da
lis ta gem en con tra-se a Com pa nhia Ce râ mi ca São Cae ta no. Das 50 es co -
las cria das por es ta lei, ape nas oi to fo ram pro vi das,  pois ape nas es tas se
ade qua vam as nor mas le gais vi gen tes. A es co la de São Cae ta no não foi
pro vi da.

As es co las no tur nas so men te se riam cria das quan do exis tis se um
nú me ro de 30 alu nos in te res sa dos na sua ins ta la ção. Es ta es co la po de ria
ser fre qüen ta da por ho mens maio res de 14  anos e fun cio na ria por  duas
ho ras e  meia, das 18h30 às 21h, to das as noi tes. A fre qüên cia mé dia não
po de ria ser in fe rior a 25 alu nos, com um to tal de 50 alu nos ma tri cu la dos
por sa la.30 So men te pro fes so res do se xo mas cu li no po de riam le cio nar
nes tas es co las. Em São Cae ta no, Ubal di no An tu nes de Oli vei ra foi o
pro fes sor.

O pro gra ma das es co las no tur nas abran gia lei tu ra, es cri ta, lin gua -
gem, arit mé ti ca e li ções ge rais com pos ta por no ções de geo me tria, de se -
nho, hi gie ne, edu ca ção mo ral e cí vi ca e apli ca ções das ciên cias fí si cas e
na tu rais. Es tes con teú dos se riam tra ba lha dos to dos os  dias e  eram vol ta -
dos pa ra a rea li da de dos alu nos:

li ções de coi sas tra tan do-se das qua li da des, em pre go, uso e
pro prie da des de cor pos e ob je tos de uso nas ar tes e in dús -
trias e li ções que con tri buam pa ra a edu ca ção da von ta de,
on de se jam nar ra dos os triun fos da per se ve ran ça e exal ta das
as ale grias da vi da ati va, fe cun da e tran qui la do tra ba lha dor
ho nes to.31

Em um dos de poi men tos32 as re fe rên cias ao pro fes sor des ta es co -
la são so bre as di fi cul da des de lo co mo ção. No tér mi no das au las o pro -

30 Collecção das leis e decretos do Estado de São Paulo. 1910. Typ. Diario Official,1911. 
31 Idem, ibidem.
32 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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Qua dro 3.7
Pro fes so res das es co las mas cu li nas

      Ano                   Es co la                                  No me                                     Me ses de tra ba lho

1911                  1ª es co la            Al fre do Gue des Lo pes                      ju lho 1908 a ou tu bro 1911
1911/1921         1ª es co la            Wal de mar Frei re                               no vem bro 1911 a 1927
1912/1921         2ª es co la            Joa quim Bel luc ci                                abril 1912 a 1927
1916/1921         1ª no tur na          Ubal di no An tu nes de Oli vei ra           ja nei ro 1916 a ja nei ro 1921
1917/1921         2ª no tur na          Jo sé Ro ber to Car do zo da Sil va        ja nei ro 1917 a ja nei ro 1921

Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do.

O pró xi mo qua dro  traz to dos os pro fes so res efe ti vos e subs ti tu tos.

Qua dro 3.8
Pro fes so res efe ti vos e subs ti tu tos das es co las mas cu li nas 

e no tur nas en tre os  anos 1883 e 1921
  Es co la          Pro fes sor da ca dei ra           Pro fes sor subs ti tu to        Pe río do de tra ba lho

1ª es co la

2ª es co la

1ª no tur na

2ª no tur na

Joa quim Fer rei ra Alam -
bert

Ma noel dos  Reys

Jo se Ro ber to dos San tos
Car do zo

An to nio Men des da Sil va

Al fre do Gue des Lo pes

Wal de mar Frei re

Joa quim Bel luc ci

Ubal di no An tu nes 
de Oli vei ra

Jo se Pe dro Car do zo
da Sil va

An to nio Jo se da Sil va
Lis boa

Her mi nio Mar cos de
Mou ra

Jo sé da Sil va Bue no
Bran dão

Be ne dic to da Sil vei ra
Vas con cel los

Aris ti des da Sil vei ra
Vas con cel los
 Luiz de To le do Pi za

Ma noel de Frei tas 
Gar cia

agos to de 1883 a ju -
nho de 1894

ju lho de 1894 a de -
zem bro de 1900

ja nei ro de 1901 a ju -
lho de 1902

se tem bro de 1902 a
ju nho de 1908

ju lho de 1908 a ou tu -
bro de 1911

no vem bro de 1911 a
ju nho de 1927

 abril de 1912 a ju nho
de1927

ja nei ro de 1916 a ja -
nei ro de 1921

ja nei ro de 1917 a ja -
nei ro de 1921

Fon te: Do cu men tos va ria dos. Ar qui vo do Es ta do e Mu seu de San to An dré.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



4. ESCOLA MODERNA: 1918 E 1919

No mês de de zem bro de 1918 o ins pe tor es co lar mu ni ci pal en viou o
re que ri men to do pro fes sor Jo sé Al ves ao se cre tá rio do in te rior. So li ci ta va au -
to ri za ção pa ra o pro fes sor re que ren te re ger as au las da Es co la Mo der na na
Es ta ção de São Cae ta no, de acor do com as dis ci pli nas do cur so pri má rio.1

A Es co la Mo der na ha via si do idea li za da pe lo es pa nhol Fran cis co Fer -
rer y Guar dia (1859-1909), que no ano de 1901 co me çou a pu bli car uma re -
vis ta de edu ca ção na ci da de de Bar ce lo na, na Es pa nha, com o no me de Es co -
la Mo der na. Es ta pu bli ca ção deu iní cio a ou tras e con tri buiu pa ra efe ti var a
cons tru ção de  tais es co las. Na reu nião da Li ga In ter na cio nal pe la Edu ca ção
Ra cio nal, cria da por Fer rer, es ta be le ce ram-se as di re tri zes pa ra as es co las:

1º A edu ca ção in fan til de ve sus ten tar-se em uma ba se cien tí -
fi ca e ra cio nal, em con se qüên cia, de ve des po jar-se de to da
no ção mís ti ca e so bre na tu ral.
2º A ins tru ção não é só uma par te des ta edu ca ção, ela tam -
bém com preen de rá o la do da for ma ção da in te li gên cia, o de -
sen vol vi men to do ca rá ter, a cul tu ra da von ta de, a pre pa ra -
ção de um ser mo ral e fí si co bem equi li bra do com fa cul da -
des que se jam har mo nio sa men te as so cia das e con du zi das a
sua  maior po ten cia li da de.
3º A edu ca ção mo ral,  mais prá ti ca que teó ri ca, de ve ser re sul tan te
de exem plos e es tar apoia da na gran de lei na tu ral da so li da rie da de.
4º É ne ces sá rio, so bre tu do na edu ca ção da pri mei ra in fân cia,
que os pro gra mas e os mé to dos se jam adap ta dos na me di da
do pos sí vel a psi co lo gia da crian ça, o que atual men te não se
faz nem na edu ca ção pú bli ca nem na edu ca ção pri va da.2
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1 As escolas particulares de ensino primário deviam solicitar licença para a instalação e funciona-
mento de tais cursos, instruindo suas petições com títulos comprobatórios de capacidade moral e
técnica dos respectivos diretores e professores e com relatório do inspetor médico sobre as
condições higiênicas e pedagógicas do prédio escolar. Annuario do Ensino do Estado de São
Paulo. Publicação organisada pela Inspectoria Geral do Ensino por ordem do Governo do Esta-
do. Typ. A . Siqueira & C., 1918. 
2 "1º La educación dada a la infancia debe sostenerse en una base científica y racional; en conse-
cuencia, debe alejarse de toda noción mística o sobrenatural.
2º La instrucción no es sino una parte de esa educación, la que también comprenderá al lado de
la formación de la inteligencia, el desarrollo del carácter, la cultura de la voluntad, la preparación
de un ser moral y físico bien equilibrado donde las facultades sean armoniosamente asociadas y
conducidas a su mayor potencialidad.
3º La educación moral, menos teórica que práctica, debe ser el resultado del ejemplo y estar
apoyada en la gran ley natural de la solidaridad.
4º Es necesario, sobre todo en la enseñanza de la primera infancia, que los programas y los
métodos sean adaptados en cuanto sea posible a la psicología del niño, lo que actualmente no se
hace ni en la enseñanza pública ni en la enseñanza privada." (Carlos M. Assad. En el país de au-
tonomía: la escuela moderna. México: El caballito: Secretaría Educación Pública, 1985, p.10.
Apud L'Ecole Renovée: revue d'elaboration d'un plan d'education moderne. Bruxelles, 1908.)
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Gru pos de fen so res do en si no lei go de ten dên cias ideo ló gi cas va -
ria das e os anar quis tas apoia ram as ba ses des ta es co la. Os anar quis tas
idea li za vam a es co la lai ca há tem pos, de fen diam a au to no mia in di vi -
dual, a abo li ção do Es ta do, da Igre ja e dos par ti dos po lí ti cos. A es co la de
Fer rer pre ten dia cons cien ti zar a crian ça so bre as in jus ti ças so ciais, par -
tin do de exem plos do co ti dia no e for man do um ci da dão li vre.3

A di fu são da ideo lo gia li ber tá ria e, cer ta men te, um nú me ro  maior
de crian ças do que de es co las e de va gas no en si no pri má rio pú bli co fo -
ram os fa to res que pos si bi li ta ram o sur gi men to das es co las mo der nas.
Es tas or ga ni za vam cur sos diur nos pa ra crian ças e no tur nos pa ra adul -
tos. Uma ta xa em di nhei ro era co bra da dos alu nos men sal men te pa ra pa -
gar o sa lá rio dos pro fes so res e com prar ma te riais es co la res.4

Em São Pau lo foi cria da a pri mei ra Es co la Mo der na em 1912, no
bair ro do Be len zi nho,5 com do na ti vos dos tra ba lha do res e sim pa ti zan -
tes do mo vi men to, prá ti ca co ti dia na en tre os mem bros dos gru pos anar -
quis tas. A se gun da Es co la Mo der na, co nhe ci da co mo nú me ro 2, foi rea -
ber ta em São Pau lo no ano de 19186 e a Es co la Mo der na nú me ro 3 foi
inau gu ra da em São Cae ta no no mês de de zem bro de 1918. As es co las ti -
ve ram co mo di re to res e pro fes so res - os car gos  eram acu mu la dos -  João
de Ca mar go Pen tea do, na nú me ro 1; Ade li no Ta va res de Pi nho, na nú -
me ro 2; e Jo sé Al ves, na nú me ro 3.

As  três es co las se guiam o mo de lo cria do por Fer rer. Con si de ra vam
im por tan te a pu bli ca ção de li vros es co la res, bo le tins in for ma ti vos, jor nais es -
co la res pa ra di vul ga ção da pro du ção dos alu nos e ou tros ma te riais im pres sos
que fun da men tas sem e di vul gas sem o en si no ra cio nal,  além de preo cu pa rem-
se com a for ma ção de  seus pro fes so res. A me to do lo gia uti li za da na sa la de au -
la se guia os pre cei tos da so li da rie da de, uns de viam aju dar os ou tros, a au to ri -
da de do pro fes sor era mí ni ma, as pro vas fo ram abo li das pa ra evi tar a com pe -
ti ção. To dos os alu nos  eram va lo ri za dos e ti nham os  seus tra ba lhos pu bli ca -
dos no jor nal da es co la, par ti ci pa vam de pas seios co mu ni tá rios, co mo a ida ao
"Jar dim da Luz" pa ra ana li sa rem e per ce be rem cri ti ca men te os pro ble mas so -
ciais, iam às fes tas pro mo vi das pe la es co la pa ra re ci tar poe sias e can tar.7 A
par ti ci pa ção dos alu nos era in ten sa em to do ti po de ati vi da de.

3 Carlos M. Assad, En el país de autonomía, op. cit., e Flávio V. Luizetto. Presença do anarquis-
mo no Brasil: um estudo dos episódios literário e educacional. 1900-1920. Tese de Doutorado.
USP, 1984.
4Boletim da Escola Moderna. Fac símile, co-edição Centro de Memória Sindical & Arquivo do Es-
tado, n.º 1, 2 e 3.
5 A Escola Moderna número 1 funcionou na rua Saldanha Marinho, nº 66 no bairro do Belenzin-
ho, na cidade de São Paulo, do ano de 1912 até o de 1915. Mudou-se para a Avenida Celso Gar-
cia, nº 262, no bairro do Brás, em 1915 e lá ficou até ser fechada em 1919.
6 A Escola Moderna Número 2 foi reaberta na rua Maria Joaquina, nº 13 no bairro do Brás, dis-
tante apenas algumas quadras da escola número 1.
7 Regina C. M. Jomini. Uma educação para à solidariedade: contribuição ao estudo das con-
cepções e realizações educacionais dos anrquistas na República Velha. São Paulo: Pontes, 1990.
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A li ber da de pa ra os anar quis tas ti nha o bem-es tar da co mu -
ni da de co mo re fe rên cia. O ho mem era li vre, na me di da em
que pro cu ra va se so li da ri zar e con ci liar  seus in te res ses com
os dos ou tros. (...) A  ação so li dá ria po de ain da ser no ta da na
co la bo ra ção efe ti va exis ten te en tre pro fes so res. Tal co la bo -
ra ção vi sa va, so bre tu do, man ter a mar cha do tra ba lho edu -
ca ti vo e coa du ná-la à ne ces si da de de pro pa gan da. (...) Es se
cli ma de so li da rie da de, exis ten te en tre pro fes so res, bus ca va
ir ra diar-se no  meio es co lar atra vés de ati vi da des rea li za das
em con jun to pe las es co las. Fes tas e pas seios co mu ni tá rios
ser vi ram co mo te mas de re da ções, pos te rior men te pu bli ca -
das no jor nal dos alu nos. (...) os pro fes so res, em vez de apre -
sen ta rem o co nhe ci men to pron to e so li di fi ca do a  seus alu -
nos, de ve riam in du zi-los a des co bri rem, por si mes mos, as
 leis que re gem os fe nô me nos da na tu re za e a per ce be rem,
cri ti ca men te, os pro ble mas so ciais.8

Os sin di ca tos nor mal men te con tri buíam com do na ti vos men sais
pa ra a ma nu ten ção da Es co la Mo der na nú me ro 1, a  mais an ti ga. O Sin -
di ca to dos La mi na do res de São Cae ta no, se gun do o Bo le tim da Es co la
Mo der na,9 au xi lia va com do na ti vos men sais e, em agos to de 1918, di -
vul gou a pre ten são de

 crear uma es co la ra cio na lis ta pa ra a ins truc ção e edu ca ção
dos fi lhos dos com pa nhei ros da quel la or ga ni sa ção e da in -
fân cia pro le ta ria da lo ca li da de. Tão bel lo pro ce di men to é o
dos obrei ros do Syndi ca to dos La mi na do res de S.Cae ta no
que se tor na dig no de imi ta ção por par te das ou tras as so cia -
ções ope rá rias.10

A ca da ano o go ver no cria va, pe la lei, no vas es co las pú bli cas que
de mo ra vam pa ra ser pro vi das com ma te riais e em al guns ca sos, com
pro fes so res. A so lu ção en con tra da pe lo sin di ca to foi a de  criar a sua pró -
pria ins ti tui ção es co lar, pa ra di fun dir a sua ideo lo gia e al fa be ti zar os tra -
ba lha do res, adul tos e crian ças. 

As con tri bui ções do sin di ca to de São Cae ta no sem pre fo ram al tas
e men cio na das em to dos os Bo le tins. No ano da rea ber tu ra da Es co la
nú me ro  dois, foi fei to o pe di do pa ra a aber tu ra da Es co la nú me ro  três

8 Idem, ibidem, p. 95-110.
9 O Boletim da Escola Moderna era editado pelo professor e diretor da escola número 1, João
Penteado, teve três números publicados e seu objetivo era o de difundir as idéias anarquistas. 
10 Boletim da Escola Moderna. Fac símile, co-edição Centro de Memória Sindical & Arquivo do
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em São Cae ta no. Es te pe di do en via do ao Se cre tá rio do In te rior foi acei -
to e a es co la, aber ta no mês de de zem bro de 1918.

A Es co la nú me ro 3 se guia o pro gra ma das ou tras  duas es co las,
que era o mes mo do cur so pri má rio da es co la pú bli ca. De acor do com o
Bo le tim, as ma té rias do pro gra ma  eram com pos tas de por tu guês, arit -
mé ti ca, geo gra fia, his tó ria, de se nho, ca li gra fia e prés ti mos. As au las
 eram diur nas em sa la mis ta e no tur nas pa ra ho mens, co mo es ta be le cia a
le gis la ção, ape sar dos  ideais ra cio nais de fen de rem a co-edu ca ção, por
con si de ra rem que as mu lhe res po de riam ter os mes mos di rei tos que os
ho mens.11

As au las em São Cae ta no co me ça ram no iní cio do ano de 1919 e
as pri mei ras im pres sões so bre a es co la fo ram pu bli ca das no Bo le tim da
Es co la Mo der na pe lo pro fes sor  Jõao Pen tea do:

ins tal la ção da mes ma foi fei ta, pro vi so ria men te, em pre dio
um tan to aca nha do e im pro prio, mas es se mal, se gun do sa -
be mos, vae ser re me dia do, em bre ve, com a sua mu dan ça
pa ra um pre dio me lhor, (...) o nu me ro de alum nos nel la ma -
tri cu la dos é bas tan te re gu lar. E uma coi sa dig na de no ta é o
in te res se com que a di rec to ria da res pec ti va as so cia ção pro -
cu ra ga ran tir a ma nu ten ção da re fe ri da es co la, que pro me te
pro gre dir.12

A es co la foi ins ta la da e fun cio nou, a prin cí pio, em um lo cal so bre
o  qual não te nho in for ma ções, mas mu dou-se em se gui da pa ra as pro xi -
mi da des das es co las pú bli cas e de al gu mas fá bri cas. Os  seus mó veis fo -
ram ce di dos pe la Es co la Mo der na nú me ro 1.13 O no me da rua on de es ta -
va a es co la era Vir gi lio de Re zen de, no me do an ti go pro prie tá rio da Fá -
bri ca de For mi ci da, que ha via si do ho me na gea do pe la Com pa nhia Me -
lho ra men tos, a em pre sa res pon sá vel pe la aber tu ra das  ruas.14

Ape sar das es pe ran ças de  João Pen tea do, a es co la de São Cae ta -
no fun cio nou ape nas se te me ses. Se gun do o ca len dá rio es co lar as au las
ti nham iní cio na se gun da quin ze na de ja nei ro, iam até a ter cei ra se ma na
de ju nho e re tor na vam em ju lho.15 Mas, no mês de ou tu bro, a es co la te ve
 suas au las sus pen sas,  após o fa le ci men to de seu di re tor, e foi le gal men te
fe cha da em de zem bro do mes mo ano.

O fe cha men to des ta es co la e das ou tras  duas ocor reu por que o di -

11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem, n.º 3 e 4, p. 8. 
13 Antônio J. Marques. Escola Libertária em São Caetano. Revista Raízes: PMSCS, nº 7, p. 35-
39, jul. de 1992.
14 A rua Virgílio de Rezende desapareceu quando, anos depois, ela e seus quarteirões foram
comprados e incorporados às Indústrias Reunidas F. Matarazzo.
15 Boletim da Escola Moderna. Fac símile, co-edição Centro de Memória Sindical & Arquivo do
Estado, n.º 2 e 3.
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re tor da es co la de São Cae ta no, Jo sé Al ves, jun ta men te com Be lar mi no
Fer nan des, Joa quim dos San tos Sil va e Jo sé  Prol, mor re ram em uma ex -
plo são no bair ro do  Brás.  Prol era o pro prie tá rio da ca sa que ex plo diu.
Ele guar da va ma te riais bé li cos em um dos quar tos e abri ga va os ami gos
quan do ne ces sá rio. Em uma en tre vis ta na Itá lia,  anos de pois do in ci den -
te, Gi gi Da mia ni, anar quis ta ex pul so do Bra sil, con ta ria que na que le
mo men to os com pa nhei ros pre pa ra vam uma  ação ar ma da e que com a
ex plo são aci den tal to dos os pla nos fo ram obri ga to ria men te al te ra dos, as
es co las fe cha das e as pes soas per se gui das.16

As es co las anar quis tas fo ram fe cha das pe lo Di re tor Ge ral da Ins -
tru ção Pú bli ca, Os car Thomp son, no ano de 1919:

au to ri sou, fi nal men te es ta Di rec to ria a de ter mi nar o fe cha -
men to de qual quer es co la par ti cu lar des de que ve ri fi que ser
es ta pre ju di cial á mo ra li da de pu bli ca, á sau de dos alum nos,
ou at ten ta to ria da or dem, das  leis e da or ga ni za ção so cial do
 Paiz. Gra ças a es tas me di das, pou de o Go ver no im pe dir que
func cio nas sem nes ta Ca pi tal e no in te rior, va rias es co las
par ti cu la res di ri gi das por anar chis tas fa bri can tes de ex plo si -
vos, e que fo ram sus pen sas em vir tu de de re qui si ção do Dr.
Se cre ta rio da Jus ti ça e Se gu ran ça Pu bli ca.17

As es co las que fun cio na vam em São Pau lo, a nú me ro um e a
nú me ro  dois, fo ram proi bi das de fun cio nar, em bo ra os  seus alu nos e
os  seus pro fes so res ti ves sem fei to vá rios abai xo-as si na dos pe din do a
sua rea ber tu ra, to dos sem res pos ta.18 O fe cha men to foi ar bi trá rio, as
es co las  eram cons ti tuí das le gal men te e se guiam to das as nor mas im -
pos tas pe la Di re to ria da Ins tru ção Pú bli ca. A cur ta du ra ção de fun cio -
na men to da es co la de São Cae ta no não pos si bi li ta maio res aná li ses
de seu co ti dia no.

16 Ugo Fedeli. Gigi Damiani: note biografiche il suo posto nell'anarchismo. Apud John W.
Dulles. Anarquistas e comunistas no Brasil. (1900-1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1977. 
17 Annuario do Ensino do Estado de São Paulo. Publicação organisada pela Inspectoria
Geral do Ensino por ordem do Governo do Estado. Typ. A . Siqueira & C., 1919, p. 111.
18 Flávio V. Luizetto. Presença do anarquismo no Brasil..., op. cit.
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5. O GRU PO ES CO LAR

O sur gi men to dos gru pos es co la res ocor reu pa ra or ga ni zar e res -
tau rar a ins tru ção pú bli ca, ins ti tuin do no vas for mas de con tro le. O gru -
po ti nha um di re tor du ran te to do o tem po de fun cio na men to da es co la,
um ho rá rio pa ra as au las que to das as sa las de ve riam se guir, sa las ade -
qua das pa ra as au las e os in ter va los, reu nin do to dos os re qui si tos em um
mes mo es pa ço fí si co. Foi pen sa do pa ra subs ti tuir as an ti gas es co las iso -
la das e es co las ru rais com clas ses mul ti-se ria das. O gru po era a de -
mons tra ção da mo der ni da de e do pro gres so na ins tru ção. As ma té rias no
gru po es co lar  eram me lhor tra ba lha das em fun ção do tem po or de na do
das au las e por não ser  mais ne ces sá ria a  união de alu nos com ida des e
ní veis de co nhe ci men tos di fe ren tes. As clas ses  eram di vi di das em sé -
ries. O ho rá rio de fun cio na men to do gru po tam bém era di fe ren te das an -
ti gas es co las iso la das,  pois os alu nos per ma ne ciam na es co la ape nas por
um pe río do do dia. 

Le gal men te pa ra for mar um gru po es co lar era ne ces sá ria a reu -
nião de dez es co las iso la das, ca da es co la era uma sa la. As es co las iso la -
das en si na vam as ma té rias do cur so pre li mi nar pa ra to dos os alu nos jun -
tos, se pa ra dos ape nas por fi lei ras: ca da fi lei ra era um ano; ao to do  eram
 três  anos. Es ta era a si tua ção das es co las em São Cae ta no em 1919. Nes -
te ano fun cio na vam  três es co las fe mi ni nas,  duas no tur nas,  duas mis tas e
qua tro mas cu li nas (em bo ra eu te nha no tí cias de ape nas  duas es co las
mas cu li nas em fun cio na men to até es te ano).  Elas to ta li za vam 11 es co -
las, o que pos si bi li ta va a cria ção do gru po. 

Con ta o se nhor Ve ri no Se gun do Fer ra ri, em seu de poi men to:

Quan do eu nas ci (1911), em São Cae ta no não ti nha es co la
na da, eu não te nho di plo ma de cur so pri má rio. E  acho que
por is so, que eu que ria es co la, viu. En tão o se guin te, em São
Cae ta no ti nha um lu gar que en si na va al gu ma coi sa. En tão
meu pai me man da va, eu e  meus ir mãos tam bém. En tão o se -
guin te, on de ti nha al guém que en si na va al gu ma coi sa a gen -
te ia. En tão eu apren di um pou qui nho  aqui, um pou qui nho
ali, um pou qui nho lá, um pou qui nho em ou tro lu gar en ten -
deu.1 

Pos si vel men te o se nhor Fer ra ri co me ça ria a fre qüen tar a es co la
em 1918, com se te  anos de ida de, mas diz que  elas não exis tiam. Nes te
pon to ve mos a re la ção en tre as es co las pú bli cas ins ta la das nas ca sas dos
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1 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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mo ra do res e as lem bran ças do ex-alu no. As sa las de au las que ocu pa -
vam as ca sas  eram con si de ra das pe las crian ças co mo au las par ti cu la res,
de ini cia ti va dos mo ra do res. 

A po pu la ção mo bi li zou-se pa ra a ne ces si da de de cons tru ção de
um pré dio pa ra reu nir as es co las. Con vo cou-se uma reu nião na se de da
So cie tá di Mu tuo Soc cor so "Prin ci pe di Na po li". Do na Es pe ran ça Mar -
to rel li Cai ro con ta co mo tu do co me çou:

Um dia che gou o ir mão de la lá (o ir mão da pro fes so ra Amé -
lia Mar rey, da 2ª es co la mis ta, Jo sé Adria no Mar rey Ju nior,
que era ad vo ga do em São Pau lo), com a mãe de la, a do na
Cla ri na,  veio vi si tar a fi lha. Quan do o ir mão de la en trou na
sa la, as sus tou. Fa lou as sim: Amé lia, o que é is so, pri mei ro,
se gun do e ter cei ro ano, que ne gó cio den tro de uma sa la! Ela
fa lou:  Aqui é tu do as sim. Ele fa lou: is so es tá tu do er ra do,
não po de ser. Ele pe gou e cha mou o cu nha do e fa lou pra ele:
Fran co, vo cê co mo mé di co con sen te nes se es tu do er ra do em
São Cae ta no? Ele fa lou: O que vou fa zer  aqui em São Cae ta -
no é tu do as sim. Daí ele fa lou: Co mo é? O pes soal de São
Cae ta no es tá pa gan do im pos to pa ra San to An dré e San to
An dré tem tu do bo ni ti nho, por que é que São Cae ta no tem
que fi car as sim? São Cae ta no não es tá lon ge da ca pi tal pa ra
fa zer is so  aqui tu do er ra do. Ele pe gou e fa lou as sim cha ma o
pai de al gu ma crian ça que eu vou co me çar a ex pli car is so
daí.2

O pai de Do na Es pe ran ça foi cha ma do e con vi dou to dos os só cios
da "Prin ci pe di Na po li" pa ra par ti ci par de uma reu nião com o ir mão da
pro fes so ra, e as sim re sol ve ram fa zer uma mo bi li za ção pe la cons tru ção
do pré dio. A se gun da reu nião tam bém foi mar ca da na se de da "Prin ci -
pe": com pa re ce ram os só cios, o ir mão da pro fes so ra, o pre fei to mu ni ci -
pal de São Ber nar do co ro nel Sa la di no Car do zo Fran co e al guns pro prie -
tá rios de fá bri cas da ci da de.

A co mu ni da de de São Cae ta no con tri buiu de to das as for mas pos -
sí veis: fi ze ram vá rias quer mes ses or ga ni za das pe la Ir man da de de São
Cae ta no, jo gos de fu te bol com ven da de in gres sos, os mo ra do res do nos
de ola rias ce de ram ti jo los, as ser ra rias ce de ram as ma dei ras. As em pre -
sas doa ram as te lhas e o ter re no pa ra a cons tru ção do pré dio, que era uti -
li za do até aque le mo men to co mo cam po de fu te bol.

No mês de de zem bro de 1919 foi cria da a Co mis são Exe cu ti va
das  Obras de Cons tru ção do Edi fi cio Es co las Reu ni das de São Cae ta -

2 Projeto História de Vida. Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul. 1995.
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no, que con tou com a aju da fi nan cei ra do Go ver no do Es ta do, da Câ ma -
ra Mu ni ci pal de São Ber nar do, das In dús trias Reu ni das F. Ma ta raz zo,
da Com pa nhia Me câ ni ca e Im por ta do ra de São Pau lo e de Ar man do
 Leal Pam plo na e Ma ria no  Paim Pam plo na, pro prie tá rios da Com pa nhia
Me lho ra men tos de São Cae ta no,3 que doa ram o ter re no, lo ca li za do na
rua He loi za Pam plo na, pa ra a cons tru ção do edi fí cio:

con tri buin do sem du vi da ef fi cas men te pa ra o gran de apro -
vei ta men to da in fan cia edu can da; que, fi nal men te con ta va
pa ra a rea li sa ção do ob je ti vo des ta reu nião que cons ti tue um
fac to vir gem na his to ria da ins truc ção pu bli ca no nos so Es -
ta do, cor ro bo ran do o po vo e os po de res pu bli cos, uni dos,
pa ra que se con ver ta em rea li da de com o va lio so con cur so
dos ha bi tan tes.4

Era pra xe a par ti ci pa ção da co mu ni da de na cons tru ção de pré dios
pú bli cos. A igre ja foi de mo li da e re cons truí da em 1900 com os do na ti -
vos da po pu la ção; o ter re no do ce mi té rio da ci da de foi doa do pe los mo -
ra do res em 1911; e, nes te mo men to, o ter re no e o pré dio pa ra a cons tru -
ção do gru po. 

Nes ta reu nião fo ram elei tos os mem bros da Co mis são Per ma nen -
te: 

Pro ce den do-se a es se tra ba lho, de pois de fin da a vo ta ção,
apu rou-se o se guin te re sul ta do:
Fo ram elei tos mem bros

1 An to nio Ba ri le
2 Ar man do  Leal Pam plo na Dr.
3 Car mi ne Pe rel la
4 Et to re Lan tie ri
5 Fran cis co Fi guei re do
6 De cio P. de Mat tos
7 Gia co mo Gar be lot to

3 "No Balancete da Comissão Executiva datado de 29 de fevereiro de 1920, constam:
Immoveis/ terreno doado pelos srs. Mariano P. Pamplona e Dor. Armando Leal Pam-
plona.....9.800.000
Donativos importancia subscripta pelos seguintes:
Camara Municipal de S.
Bernardo...................................................................................5.000.000
Governo do Estado de S. Paulo......................................................................................5.000.000
Industrias Reunidas F. Matarazzo...................................................................................5.000.000
Cia. Mechanica e Importadora de S. Paulo....................................................................5.000.000"
Prefeitura Municipal de São Bernardo. Diário. Biblioteca do Museu de Santo André.
4 Livro de Atas da Comissão Executiva, construção de edificios, escolas reunidas de S. Caetano.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



par                                                                   A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS

8  João Do min gos Pe rel la
9  João  Dall'Antonia
10  João Spi nel lo
11  João Rel la
12 Jo sé Ma ria no Gar cia Ju nior
13 Jo sé  Luiz Fla quer Dr.
14  Luiz Pe tro ni
15 Pau lo Ay res Dr.
16 Pe dro Jor ge
17 Sil ve rio Pe rel la
18 Se ra phim Cons tan ti no
19 Sa la di no Car do zo Fran co
20 Be ne dic to Fir mo de Li ma

Pro ce den do-se a el lei ção da Di rec to ria ve ri fi cou-se o se -
guin te re zul ta do

Pre zi den te Ho no ra rio: Dr. Jo sé  Luiz Fla quer
Pre zi den te: Dr. Ar man do  Leal Pam plo na
Vi ce-Pre zi den te: Se ra phim Cons tan ti no
The zou rei ro: Cel. Sa la di no Car do zo Fran co
1º Se cre ta rio: Be ne dic to Fir mo de Li ma
2º Se cre ta rio: De cio P. de Mat tos
Con se lho-fis cal: An to nio Ba ri le,  João Do min gos Pe rel la,
 João Rel la, Jo sé Ma ria no Gar cia Ju nior.5

O de cre to de cria ção do gru po es co lar da ta de 30 de  abril de
1920. Nas fé rias do mês de ju lho qua tro es co las trans fe ri ram-se pa -
ra a ca sa da fa mí lia De Nar di, que já abri ga va  duas. A ca sa tor nou-
se o gru po es co lar pro vi só rio, ou me lhor, for ma vam-se nes te mo -
men to as es co las reu ni das que lá per ma ne ce ram por qua se  dois
 anos, o tem po que du rou a cons tru ção do no vo pré dio. As es co las
reu ni das  eram for ma das por vá rias es co las iso la das e fun cio na vam
em um mes mo pré dio, mas con ti nua vam des vin cu la das en tre si. As
sa las de au la con ti nua vam a ser mul ti-se ria das e, nor mal men te,
com o pas sar dos tem pos, as es co las reu ni das tor na vam-se gru pos
es co la res. 

O pro fes sor Wal de mar Frei re as su miu a fun ção de di re tor pro vi -
só rio das es co las mas cu li nas, que fun cio na vam no pe río do da ma nhã, e
das no tur nas e a pro fes so ra Ma ria na de Al mei da Mou ra tor nou-se di re -
to ra pro vi só ria das es co las fe mi ni nas e mis tas, que fun cio na vam no pe -

5 Idem, Ibidem. 
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río do da tar de. Ca da pe río do de fun cio na men to das es co las era de  duas
ho ras e  meia, com um in ter va lo de 15 mi nu tos. Os pro fes so res que fo -
ram di re to res pro vi só rios exer ce ram es ta fun ção ape nas du ran te a per -
ma nên cia das es co las na ca sa da fa mí lia De Nar di. Quan do mu da ram
pa ra o pré dio de fi ni ti vo um di re tor, Jor ge Adal ber to Per re noud, foi no -
mea do pa ra o car go. 

Em ata de 21 de ou tu bro de 1921, a Co mis são Exe cu ti va das
 Obras de Cons tru ção do Edi fi cio Es co las Reu ni das de São Cae ta no fi -
cou en car re ga da de co mu ni car ao Go ver no do Es ta do so bre o tér mi no
das  obras, de ven do an ga riar fun dos com a po pu la ção pa ra li qui dar as dí -
vi das res tan tes.

se evi den cia um def fi cit na im por tan cia de  seis con tos
tre zen tos e ses sen ta e se te mil oi to cen tos  reis (Rs:
6:367/s 88s), pe lo que pro pu nha a no mea ção de uma co -
mis são en car re ga da de an ga riar, en tre os in dus triais, ne -
go cian tes e mo ra do res do dis tric to, do na ti vos suf fi cien -
tes pa ra ocor rer aos pa ga men tos res tan tes, na im por tan -
cia aci ma.
Ap pro va da a pro pos ta foi, pe lo Se nhor Pre zi den te con -
vo ca da uma co mis são. Em se gui da o se nhor  João Do -
min gos Pe rel la, fa zen do uso da pa la vra de cla rou que
ap plau dia com en thu sias mo a pro pos ta apre sen ta da pe -
lo Se nhor Co ro nel Sa la di no Car do zo Fran co e que,
com pra zer, de cla ra va que subs cre via a quan tia de um
con to de  reis,  pois, en ten dia que to dos os in dus triaes,
ne go cian tes e mes mo os mo ra do res do dis tric to, na
me di da de  suas pos ses, de viam con cor rer pa ra o pa ga -
men to das con tas, col la bo ran do as sim com o Go ver no
do Es ta do e Ca ma ra Mu ni ci pal de São Ber nar do, na
cons truc ção de um edi fi cio pro prio pa ra o func cio na -
men to das es co las reu ni das de São Cae ta no, o que, por
cer to, mui to con tri bui ra pa ra o de sen vol vi men to da
ins truc ção e gran de apro vei ta men to da in fan cia edu -
can da,  alem de con cor rer, tam bem, pa ra o pro gres so e
em bel le za men to lo cal.6

O de cre to do mês de  abril de 1920 foi efe ti va do so men te quan do
as es co las mas cu li nas, fe mi ni nas, mis tas e no tur nas fo ram reu ni das e
trans fe ri das pa ra o gru po. O pré dio do gru po se guia as es pe ci fi ca ções

6 Livro de Atas da Comissão Executiva, construção de edificios, escolas reunidas de S. Caetano.
21/outubro/1921. Biblioteca do Museu de Santo André
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le gais, es ta be le ci das pe lo Có di go Sa ni tá rio do ano de 1894, quan do os
pri mei ros gru pos fo ram cria dos:

Ar ti go 184. Os edi fi cios pa ra es co las de vem ser cui da do sa -
men te cons trui dos em lo cal, cu jo so lo es te ja per fei ta e com -
ple ta men te sa nea do, de ac côr do com o que fi ca es ta be le ci do
em re la ção ás ha bi ta ções em ge ral.
Ar ti go 189. Sem pre que fôr pos si vel, as es co las de ve rão ter
um só pa vi men to.
Ar ti go 190. As sa las de clas se de ve rão es tar col lo ca das aci -
ma do so lo, 1 a 2 me tros, no ma xi mo.
Ar ti go 191. As es ca das de ve rão ser lar gas, rec tas ou que bra -
das em an gu los rec tos com pa ta ma res e os de graus não de -
ve rão ter  mais de 15 a 16 cen ti me tros de al tu ra.
Ar ti go 196. A ven ti la ção da sa la de ve rá ser fei ta de mo do
 mais com ple to e con ti nuo e as cor ren tes de ar de ve rão ser
 taes, que não pre ju di quem a saú de das crean ças.
Ar ti go 197. A il lu mi na ção da sa la de ve ser uni la te ral es quer -
da, sen do to le ra da a bi la te ral, con tan to que não pro ce da de
fa ces pa ral le las.
Ar ti go 200. As ja nel las das sa las de clas se de ve rão ser aber -
tas na al tu ra de 1,m20 so bre o soa lho e se ap pro xi ma rão do
tec to, tan to quan to fôr pos si vel.
Ar ti go 201. Os  vãos en tre as ja nel las de ve rão ter a me nor
lar gu ra pos si vel.
Ar ti go 203. A mo bi lia es co lar de ve ser cui da do sa e es cru pu -
lo sa men te es co lhi da e as  suas di men sões va ria rão com o ta -
ma nho dos alum nos. Tam bem de ve rá ser cau te lo sa men te
es co lhi do o ma te rial de en si no.

O pré dio foi cons truí do pa ra abri gar 12 clas ses, mas for mou ape nas
dez pe lo nú me ro de alu nos exis ten tes. No ano de 1919 ha viam si do cria das
 mais  três es co las fe mi ni nas e uma mis ta; so ma das às 11 cria das an te rior men -
te  eram 15 es co las ao to do. Es tas úl ti mas es co las fo ram ins ta la das em bair ros
 mais dis tan tes da es ta ção de  trem e  suas pro xi mi da des, por exis ti rem re cla ma -
ções dos mo ra do res da con cen tra ção de es co las nas pro xi mi da des da fer ro via. 

To dos os pro fes so res das es co las iso la das de São Cae ta no fo ram
pa ra o no vo e pri mei ro pré dio cons truí do pa ra es te fim, des de a cria ção
das es co las há qua se 40  anos. Na inau gu ra ção do gru po ele foi de no mi -
na do de 2º Gru po Es co lar de São Ber nar do, por que São Cae ta no ain da
fa zia par te do mu ni cí pio de São Ber nar do.

Se gue um qua dro com os  anos de cria ção das es co las e os res pec -
ti vos nú me ros das  leis e de cre tos:
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Os gru pos es co la res de ve riam man ter qua tro  anos de es tu dos
em fun cio na men to,  dois de cur so pri má rio e  dois de cur so mé dio. No
de São Cae ta no ape nas  três  anos fun cio na ram, por que não exis tiam
alu nos su fi cien tes pa ra  abrir uma sa la de quar to ano ou de se gun do
ano do cur so mé dio. Du ran te al guns  anos, de pois da cria ção e ins ta la -
ção do gru po, es te há bi to per sis tiu. Nos Anuá rios do En si no dos  anos
de 1920/1921 e 1922 as in for ma ções so bre o gru po es co lar con fir -
mam as di fi cul da des em man ter os alu nos na es co la até a se gun da sé -
rie do cur so mé dio. 

O ho rá rio de tra ba lho nos gru pos es co la res foi su ge ri do pe lo go -
ver no, com os mi nu tos es ti pu la dos pa ra ca da ati vi da de e o nú me ro de
 dias da se ma na que de ve riam ser uti li za dos pa ra o en si no de ca da con -
teú do. Per ce be-se uma cer ta fle xi bi li da de em com pa ra ção aos ho rá rios
de dez  anos  atrás: não são  mais es ta be le ci dos os  dias fi xos da se ma na
pa ra ca da ti po de con teú do e o tem po de per ma nên cia dos alu nos den tro
da es co la di mi nuiu. 

Qua dro 5.1
Le gis la ção de cria ção das es co las

  Ano                         De cre to/Lei                                                         Ti po de Es co la
 1883         De cre to de 30 de mar ço         duas ca dei ras de               1ª  Masc. e 1ª Fem.
                                                               pri mei ras le tras
 1911         Lei nº1297 de 27 dez.            duas pre li mi na res:             2ª  Masc. e 2ª Fem.
                                                               uma fe mi ni na
                                                               e uma mas cu li na
 1912         Lei nº 1367 de 28 dez.          uma mis ta no bair ro          1ª Mis ta
                                                               de S.Cae ta no
 1913         Lei nº 1399 de 22 dez.           uma mis ta                          2ª Mis ta
 1914         Lei nº 1424 de 28 out.           uma pre li mi nar                  3ª Fe mi ni na
                                                               fe mi ni na
                  Lei nº 1432 de 11 dez.           uma no tur na                      1ª No tur na
 1915         Lei nº 1479 de 24 nov.           uma mas cu li na                  3ª Mas cu li na
 1916         Lei nº 1540 de 30 dez.           uma mas cu li na                  4ª Mas cu li na
                                                               uma mas cu li na                  2ª No tur na
                                                               no tur na
 1918         Lei nº 1642 de 31 dez.           uma mis ta no bair ro          3ª Mis ta
                                                               da ce râ mi ca
 1919         Lei nº 1724 de 30 dez.           uma fe mi ni na                    4ª Fe mi ni na
                                                               na es ta ção
                                                               uma fe mi ni na no               5ª Fe mi ni na
                                                               dis tri to de S.Cae ta no
                                                               uma fe mi ni na no               6ª Fe mi ni na
                                                               bair ro da Me cha ni ca
 1920         De cre to de 30 abr.                Gru po es co lar                    dez es co las
Fon te: Col lec ção das  leis e de cre tos do Es ta do de São Pau lo.Typ. Dia rio Of fi cial.
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Em um do cu men to do ano de 1927, en con tra mos ain da as mes -
mas di fi cul da des com a sa la de se gun da sé rie. Tam bém reen con tra mos
al guns pro fes so res que tra ba lham na ci da de há  mais de 15  anos, co mo o
pro fes sor Wal de mar e o pro fes sor Joa quim, ou as pro fes so ras Ma ria Jo -
sé e Ber nar di na que es tão le cio nan do na lo ca li da de há  mais de dez  anos. 

Por es te qua dro po de mos per ce ber a di vi são em  dois tur nos do
gru po es co lar: da mes ma for ma co mo fun cio na va quan do es ta va ins ta -
la do na ca sa da fa mí lia De Nar di, os me ni nos con ti nuam es tu dan do de
ma nhã e as me ni nas à tar de. Os pro fes so res  mais an ti gos tra ba lham no
pe río do da ma nhã, com clas ses de ter cei ro ano e con tam com um nú me -
ro me nor de alu nos. 

Nes te ano de 1927,  após o fa le ci men to de um po lí ti co da re gião, o
gru po es co lar pas sou a cha mar-se, em sua ho me na gem, Se na dor Flá -
quer. No iní cio, quan do os gru pos es co la res  eram cria dos,  eles re ce biam

Qua dro 5.2
Ba ses pa ra o ho rá rio do 2º ano pri má rio dos gru pos es co la res

    5 mi nu tos                                                 Can to - re vis ta de as seio - cha ma da.

 25 mi nu tos            Lei tu ra 6  dias
 25 mi nu tos            Arith me ti ca 4  dias e geo me tria 2  dias
 20 mi nu tos            Geo gra phia 2  dias / His to ria 2  dias/ Ins truc ção mo ral e ci vi ca 2  dias.
 25 mi nu tos            Lin gua gem es crip ta 6  dias
 20 mi nu tos            Scien cias physi cas e na tu raes: hygie ne 6  dias
 25 mi nu tos            Re creio
 20 mi nu tos            Lin gua gem  oral 2  dias/ de se nho 2  dias/ gram ma ti ca 2  dias
 25 mi nu tos            Pro ble mas  oraes e es crip tos, e cal cu lo men tal dia ria men te
 20 mi nu tos            Lei tu ra sup ple men tar 2  dias/ cal li gra phia 4  dias
 30 mi nu tos            Tra ba lhos ma nuaes 2  dias/ Gymnas ti ca 2  dias/ Mu si ca 2  dias

Qua dro 5.3
Pro fes so res do Gru po Es co lar

                                                        Pro fes so res                              Clas se             Nú me ro de alu nos
 Sec ção Mas cu li na        Ma ria Jo sé Mo ra to                      1ºA                      45
                                      Ma ria P. Go mes da Sil va            1ºB                      45
                                       Isayd Pau la de Cam pos              2ºA                      45
                                      Ber nar di na Jar dim                      2ºB                      45
                                      Joa quim Bel luc ci                         3ºA                      26
                                      Wal de mar Frei re                         3ºB                      27
 Sec ção Fe mi ni na         Her mi nia Al ves da Ro cha           1ºA                      45
                                      Lau ra Au gus ta do Ama ral           1ºB                      45
                                      An na Fra go so                             1ºC                      45
                                      Ma ria Be ne dic ta de Cas tro         2ºA                      45
                                      Ju dith Mi ran da                            2ºB                      45
                                      Es ther El vi ra Pe rei ra                   3º                         43
Fon te: Ro ber to Ca pri. O 50º an ni ver sa rio da fun da ção de S. Cae ta no. 28 de ju lho de 1877-1927. São Pau lo: [s.n.].
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nú me ros co mo sua de no mi na ção; com o pas sar do tem po os nú me ros
fo ram subs ti tuí dos por no mes. A le gis la ção pre via es ta mu dan ça quan do
a pes soa ho me na gea da hou ves se con tri buí do com a cons tru ção do pré -
dio, sen do um in te gran te da co mu ni da de ou al guém con si de ra do im por -
tan te na his tó ria do  país.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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Os que são fre quen tes apre sen tam bas tan te pro gres so em  seus es -
tu dos a des pei to de se rem es tran gei ros, e por is so,  além das dif fi cul da -
des ma te riaes, te rem de ven cer a da pro pria lin gua.
A mi nha es co la  acha-se com ple ta men te des pro vi da de li vros e
ou tros ac ces so rios in dis pen sa veis ao en si no. Os  meus alun nos são to dos
 mais ou me nos in tel li gen tes e obe dien tes; o es ta do sa ni ta rio é bom. Eis
to do o que te nho a vos in for mar.

Saú de e fra ter ni da de
Co lo nia de São Cae ta no, 1 de ju nho de 1890.

Ao ci da dão Dr. Ar thur Ce sar Gui ma rães, Dig mo. Di rec tor
da Ins truc ção Pu bli ca des te Es ta do de São Pau lo.

O pro fes sor Joa quim Fer rei ra Alam bert.

Es cho la Pu bli ca do se xo mas cu li no na co lo nia de São Cae ta no, 1
de No vem bro de 1894
Ci da dão
Te nho a hon ra de re met ter-vos o in clu so map pa de mons tran do o
nu me ro de alum nos ma tri cu la dos na es cho la pu bli ca do se xo mas cu li no
na co lo nia de S.Cae ta no, mu ni ci pio de S.Ber nar do.
Ao pri mei ro se mes tre do pre sen te an no lec ti vo, o com pe ten te li -
vro re gis trou trin ta e  dous alum nos que com pa re ce ram á ma tri cu la até o
en cer ra men to do map pa en via do, ten do ha vi do  duas eli mi na ções pe los
mo ti vos que al li fo ram exa ra dos.
O se gun do se mes tre en cer ra-se com vin te e oi to alum nos ma tri -
cu la dos, de du zi doas no ve eli mi na ções, con for me tu do cons ta da re la -
ção in clu sa.
Hou ve,  pois, du ran te o ac tual an no lec ti vo o se guin te mo vi men to
re gis tra do no li vro de ma tri cu las: - pri mei ro se mes tre - trin ta e  dous
alum nos, dos  quaes fo ram eli mi na dos  dous; no se gun do se mes tre - ma -
tri cu la dos trin ta e se te, eli mi na ções - no ve, o que  quer di zer que com pa -
re ce ram á es cho la trin ta e no ve alum nos até a pre sen te da ta, con ser van -
do-se des te nu me ro só men te os vin te e oi to alum nos de mons tra dos pe lo
map pa.

Re gis tra ram-se nos cin co me zes de cor ri dos mil tre zen tos oi ten ta
e oi to fal tas, mil no ve cen tos trin ta e no ve com pa re ci men tos em cen to e
vin te e um  dias lec ti vos, e, di vi di do por es tes o nu me ro de com pa re ci -
men tos, ve ri fi ca-se a fre quen cia me dia de quinz ze alum nos, ape nas me -
ta de e  mais um dos que ac tual men te se con ser vam ma tri cu la dos.

O map pa for ne ce to das as in for ma ções a res pei to dos alum nos,
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epo chas das ins crip ções, etc., etc., e nos  gráus de adian ta men to vae
exac ta men te o es ta do ac tual de ca da alum no.
 Tres cau sas têm con cor ri do gran de men te pa ra que não se ja  maior
o adian ta men to nos alum nos des ta es cho la:
a) a fal ta de fre quen cia re gu lar, co mo de mons tra o ele va do nu me -
ro de fal tas;
b) a au sen cia de li vros re co nhe ci da men te  bons pa ra cer tas ma te -
rias do pro gram ma es cho lar;
c) o fac to de se rem to dos os alum nos ita lia nos ou hes pa nhoes,
não sa ben do se não pou cas pa la vras de por tu guez, lin gua de que nun ca
fa zem uso em to da a co lo nia, dan do is to em re sul ta do con se guir-se na
es cho la uma al ga ra via que não é ita lia no nem hes pa nhol e mui to me nos
por tu guez.

É o que se me of fe re ce pa ra di zer-vos na pre sen te oc ca sião so bre
a es cho la a meu car go, e, si por ven tu ra fo rem as mi nhas in for ma ções
jul ga das in suf fi cien tes, ou tras da rei im me dia ta men te, co mo me cum -
pre, pa ra o vos so com ple to es cla re ci men to.

Sau de e fra ter ni da de.
Ci da dão Dou tor Ar thur Ce sar Gui ma rães, dig no di rec tor

ge ral da ins truc ção pu bli ca de S.Pau lo.
O pro fes sor pu bli co
Ma noel dos  Reys.

Es cho la pu bli ca do se xo mas cul li no na co lo nia de São Cae ta no,
mu ni ci pio de S. Ber nar do, 1 de ju nho de 1896.
Ci da dão
Cum pro  mais uma vez pe ran te vós a obri ga ção que me é im pos ta
pe lo art. 135 pa rag.14 do Reg. de 23 de no vem bro de 1893.
O map pa que te nho a hon ra de re met ter in clu so de mons tra a ma -
tri cu la de 37 alun nos du ran te o pri mei ro se mes tre do pre sen te an no lec -
ti vo e, dos que com pa re ce ram á es cho la des de 1 de Fe ve rei ro até hon -
tem, 5 alun nos já fo ram eli mi na dos pe los mo ti vos con sig na dos no lo gar
res pec ti vo, cons tan do, por tan to, a ma tri cu la de 32 alun nos no mo men to
em que tra ço as pre sen tes li nhas.
Du ran te os qua tro me zes que aca ba mos de per cor rer, re gis tra -
ram-se na es cho la a meu car go 90  dias le ti vos, 998 fal tas e 1616 com pa -
re ci men tos, nu me ro es te que re pre sen ta a fre quen cia mé dia de 17 alun -
nos.
É mui to ele va do o nu me ro de me ni nos em eda de es cho lar na co -
lo nia de S.Cae ta no, cal cu lan do-se ap pro xi ma da men te, em bo ra cus te
 crer pe la ma tri cu la ac tual, em 70 ou 80 a res pec ti va po pu la ção; en tre -
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tan to mui tos pou cos são, re la ti va men te, os que pro cu ram a es cho la, sen -
do ain da pa ra no tar ( o que  aliás pa re ce com mum nas es cho las de bair -
ros) que com pa re çam à ma tri cu la mui tos me no res de 7 an nos, fi can do
em ca sa, oc cu pa dos ou não em ser vi ços de la vou ra, de ze nas da quel les
que pos suem a eda de le gal.
Os pro fes so res têm de at ten der as so li ci ta ções que in sis ten te men -
te se  lhes fa zem, ad mit tin do à ma tri cu la me ni nos mui tas ve zes sem o
ne ces sa rio de sen vol vi men to physi co e in tel lec tual, de se jo sos, co mo
sem pre es ti ve ram e es tão, de man ter em  suas es cho las re gu lar fre quen -
cia, uma vez que aquel les que se  acham abai xo da eda de es cho lar fre -
quen tam as au las com ra soa vel apro vei ta men to; e é o que te nho si do
obri ga do a pra ti car, apre sen tan do ain da ago ra ma tri cu la dos, co mo se vê
do map pa, di ver sos alun nos de 5 e 6 an nos de eda de.
É ver da de que al guns des tes, co mo já te nho ob ser va do em an nos
an te rio res, amiu de sup plan tam os de  maior eda de, e is to jus ti fi ca de cer -
to mo do a sua pre sen ça na es cho la e faz que ou tros con ti nuem a ser ac -
cei tos sem que ha jam at tin gi do o de sen vol vi men to de ter mi na do por lei.
Ali men to a es pe ran ça de que as pre sen tes in for ma ções, por ven tu -
ra am plia das pe las que já ti ver da do e ain da ha ja de dar o ins pec tor lit te -
ra rio do dis tric to, se rão suf fi cien tes que se jul guem com ple tos os es cla -
re ci men tos re la ti va men te à ca dei ra do se xo mas cu li no na co lo nia de S.
Cae ta no, e pa ra cu brir quaes quer fal tas em que, in vo lun ta ria men te, eu
te nha in cor ri do, não gas ta rei se não o tem po stric ta men te ne ces sa rio na
sa tis fa ção da quil lo que me foi exi gi do.

Saú de e Fra ter ni da de.
Ma noel dos  Reys.

Re la to rio apre sen ta do ao Snr. Dr. Jo sé Pe rei ra de Quei roz.
Se cre ta rio de Es ta do dos Ne go cios do In te rior pe lo Ins pec tor Ge -
ral do En si no 
Ma rio Bul cão. 1899.

 OBRAS ES PE CIAL MEN TE RE COM MEN DA VEIS:

Pa ra os alum nos

De Ar nal do Bar re to - Car ti lha das  Mães e Lei tu ras Mo raes.
De Pin to e Sil va - His to rie tas.
De Puig ga ri - Coi sas Bra si lei ras.
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De T. Ga lhar do - Car ti lha da In fan cia e 2º Li vro.
De J. Kop ke - 1º, 2º e 5º Li vros de Lei tu ra, Lei tu ras Pra ti cas e Fa -
bu las.
De Fe lis ber to de Car va lho - 2º, 3º e 4º Li vros de Lei tu ra.
De Ma ria Gui lher mi na de An dra de - 1º, 2º Li vros.
De Hi la rio Ri bei ro - 2º, 3º e 4º Li vros de Lei tu ra da sé rie Li ções
no lar e o 2º da se rie
ins truc ti va.
De C.  Jort e Hum bert - Lei tu ras Prac ti cas (tra du ção edi ta da por
B. L. Gar nier)
De A. Tra ja no - Arith me ti ca ele men tar il lus tra da e pro gres si va.
De Ra mon Ro ca - Arith me ti ca es co lar.
Da Es cho la Ame ri ca na - Ca der nos de Arith me ti ca.
De O. Frei re - Geo me tria Pra ti ca.
De  A . M. Pin to - Epi to me da His to ria do Bra sil.
De  T. do Ama ral - His to ria de S. Pau lo e Geo gra fia Ge ral (2ª edi ção).
De Abi lio C. Bor ges - Gram ma ti ca de in fan cia e can ti cos es cho -
la res.
De Me ne zes Viei ra - Can ti cos in fan tis.
De Mo len da rius - Con tos es cho la res.
De Za li na Ro lim - Li vro das Crean ças.
De Ju lia Lo pes - Con tos In fan tis.
De Si mões Lo pes - Se lec ta ma nus crip ta.
De  J. Bor ges Car nei ro - Ca te cis mo cons ti tu cio nal do Es ta do de
São Pau lo e dos Es ta dos Uni dos do Bra sil.

PA RA OS PRO FES SO RES:

De Cal kins - Li ções de cou sas.
De Mo rei ra Pin to - Geo gra phia ge ral.
De Saf fray - Li ções de cou sas.
De c. Mar tel - Scien cias physi cas e na tu raes.
De Bra si li cus -  Guia pe da go gi ca de cal cu lo men tal.
De M. Cal das e E. de Car va lho - Ma nual de gymnas ti ca es cho lar.
De Saa ve dra - Physi ca, chi mi ca e zoo lo gia.
De Gar ri gues - Bre ves lei tu ras so bre scien cias.
De Bar ra gio la - Gymnas ti ca.
De Hoo ker - Bo ta ni ca.
De La cer da - Geo gra phia il lus tra da.
De Jus ti nia no J. da Ro cha - Fa bu las.
De  João Ma cé - His to ria de um bo ca do de pão e os ser vi do res
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do es to ma go.
De Ola vo Bi lac - Lin gua gem.
PEDIDOS DE MATERIAL ESCOLAR

Ca ma ra Mu ni ci pal de S.Ber nar do

em 11 de Mar ço de 1904

Ci da dão

Te nho a hon ra de en ca mi nhar a V.ª Exª os of fi cios, e lis tas de pe -
di dos, pa ra su pri men tos das es co las de S.Cae ta no, re gi das pe los pro fes -
so res An to nio Men des da Sil va e D. Joan na de Al mei da Mot ta.

Sau de e fra ter ni da de

Ao Il lus tre Dr. Ben to Pe rei ra Bue no
D.D. Se cre ta rio do In te rior e Jus ti ça

O Pre si den te 

 João Bap tis ta de Al mei da Li ma.

 Illmº e Exmº Snr.

Te nho a hon ra de com mu ni car a V.Exª que na es co la a meu car go,
fal tam ob jec tos de im pres cen di vel ne ces si da de, co mo se jam os da re la -
ção in clu sa.
As sim,  pois, ro go a  V.Exª que se dig ne pro vi den ciar pa ra que es -
ses ob jec tos se jam re met ti dos a Es co la do se xo fe mi ni no da Es ta ção de
São Cae ta no, a meu car go.

 Deus Guar de a V.Exª 

 Illmº e Exmº Snr. Dr. Ben to Bue no
M.D. Se cre ta rio do In te rior e da Jus ti ça

São Cae ta no, 10 de mar ço de 1904
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A pro fes so ra 
Joan na de Al mei da Mot ta

Lis ta dos ob jec tos pa ra a Es co la do se xo fe mi ni no da Es ta ção de
S.Cae ta no

10 - Car ti lhas das  Mães
10 - 2º Li vro de Kop ke (ou Piug ga ni Bar re to)    Ga lhar do
6 - 3º         "      "  Fe lis ber to de Car va lho                 Ga lhar do
6- 5  4º     "       "            "                      "                          Kop ke
100 - Ca der nos de Cal li gra phia de 1a 5                  não
6 - Col lec ções cad.º de se nho.  Car los  Reis.
6   Gram ma ti cas da Pue ri cia                                       não 
4   Arith me ti ca Tra ja no
6   His to ria do B. - Mo rei ra Pin to                              não 
20 Lou sas pe que nas
1 Map pa do Bra sil
1        "      de S.Pau lo
1 Cai xa de giz bran co
1       "      "    "   pen nas
1  Boião  de tin ta
½ Res ma de pa pel
La pis de de se nho                                                         não 
1  Cai xa de la pis de pe dra
1ª  Ca dei ra pa ra a pro fes so ra

 Illmº e Exmº Snr.

Res pei to sa men te ve nho com mu ni car a  V.Exª, que a es co la a meu
car go (Es ta ção de S.Cae ta no) con ti nua des pro vi da de tu do quan to é in -
dis pen sa vel a uma es co la pre li mi nar.
Com o nu me ro bem ele va do de alun nos (41), sou for ça do a
 collocal'os em 10 ban cos an ti gos e es tra ga dos.
Em vi si ta fei ta a es ta es co la pe lo dig no ins pec tor Snr. Jo sé Mon -
tei ro Boa No va a 2 de  Abril do an no pas sa do, te ve o mes mo Snr. ins pec -
tor oc ca sião de ve ri fi car o quan to es ta ca dei ra es tá des pro vi da de ma te -
rial es co lar. Par ti ci pei-lhe en tão que já ha via so li ci ta do do Exmº Go ver -
no, pro vi den cias nes se sen ti do e que so men te me en via ram al guns ca -
der nos e li vros.
Ho je, po rem, que o nu me ro de alun nos ten de a ele var-se,  pois ja
te nho re cu sa do di ver sos por fal ta de car tei ras, to mo a li ber da de de vir
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so li ci tar de  V.Exª a re mes sa de ob jec tos cons tan tes da lis ta jun ta.

 Deus G. a  V.Exª 
 Illmº e Exmº Snr. Dr. Ben to Bue no

D.D. Se cre ta rio  d'Estado dos Ne go cios do In te rior e da Jus ti ça.

São Cae ta no    10 de Mar ço de 1904.

O pro fes sor 

An to nio Men des da Sil va.

Lis ta dos ob jec tos pa ra a es co la do se xo mas cu li no da Es ta ção de
São Cae ta no

10 - Ban cos car tei ras
10 - Car ti lhas
10 - 2º Li vro de Kop ke  (ou Puig gany)
5 - 4º        "     de Fe lis ber to de Car va lho                   Kopck
10 - Geo gra phia                                                              5  Thi ré
100 - Ca der nos de Cal li gra phia de 1 a 5                 não
1 -  Boião de Tin ta                                                           1 li tro
1 - Cai xa de giz bran co
1 -     "         "     de côr                                                      não
1 -     "        de pen nas
½ - Res ma de pa pel
12 - La pis de de se nho                                                   não
1 - Cai xa la pis de pe dra
1 - Con ta dor me ca ni co
1 - Map pa do Bra zil
1 -       "       Es ta do de S.Pau lo                                     não
1 - Tympa no                                                                     não
6 - Col lec ções cad.º de se nho.  Car los  Reis.
6 - Gram ma ti ca da Pue ri cia                                        não Frei re 
6 - Arith me ti ca Tra ja no                                                não
6 -  Hist.ª do Bra zil - Mo rei ra Pin to                           não 
20 - Lou zas 
1 - Me za pa ra o pro fes sor
1 - Ca dei ra  "           "      

LIS TAS DE CHA MA DA:
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a) 1ª es co la mas cu li na. Ja nei ro de 1905. Pro fes sor An to nio Men -
des da Sil va.
1. Ame ri co Scar to zi
2. An to nio Gal lo
3. An to nio Ca vas sa ni
4. An to nio Ges ta des
5. Ma noel da Sil va
6. Lou ren ço da Sil va
7. Pri mo Da ré
8.  João Bor to lin
9. Jo sé Gal lo 
10. Tho maz Tho mé
11.  João Per rel la
12. Gia co mo Per rel la
13. An ge lo Brai do
14. Izi do ro Brai do
15.  João Ro mual di ni
16. Hum ber to Ro mual di ni
17.  Luiz Ro mual di ni
18. Pe dro Mon ti ni
19. Car de nio Gal leaz zi
20. Fran cis co Ca puan
21. Pau lo Del lan to nio
22. Fran cis co Gar bi lot ti
23. Dui lio Ti zo
24. Pe dro Spi nel lo
25. Hum ber to Spi nel lo
26. Or lan do Bia gi
27. Ro ge rio Bia gi
28.  João Fio ro to

b) 1ª es co la mas cu li na. Ju nho de 1906. Pro fes sor An to nio Men -
des da Sil va.

1. Ame ri co Scar to zi
2. An to nio Ges ta des
3. An to nio Ca vas sa ni
4. An ge lo Brai do
5. An to nio Fi ro to 
6. An ge lo Bo chi
7. Car de nio Gal leaz zi
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8. Dui lio Ti zo
9. Fran cis co Ca puan
10. Fe li cia no Ca puan
11. Fran cis co Gar bi lot ti
12. Fio ri  Di nar di 
13. Fran cis co Fer ra ri    
14. Izi do ro Brai do
15. Jo sé Gal lo
16.  João Ro mual di ni
17. Hum ber to Ro mual di ni
18. Hum ber to Spi nel lo
19. Pe dro Spi nel lo
20.  João Fio ro to
21. Pe dro Mon ti ni
22. Pau lo Olia na
23. Pau lo Del lan to nio
24. An to nio Fer nan des Ro dri gues
25. Hi la rio Bet ta min
26.  Luiz Ro mual di ni
27.  João Ros si - alu no eli mi na do.
28.  Luiz Brai do
29. Pri mo Da ré
30. Or lan do Bia gi
31.  Luiz Scar pa ro
32.  Luiz de Agos ti ni
33. An to nio dos San tos
34.  João Mo ret ti
35. Ro ge rio Bia gi

c) 1ª es co la mas cu li na.  Maio de 1907. Pro fes sor An to nio Men des
da Sil va.

1. An to nio Fi ro to  
2.  João Fio ro to
3. An to nio Ges ta des
4. An ge lo Bo chi
5. Ar man do Nar don
6. An to nio Ca vas sa ni - alu no eli mi na do.
7. Car de nio Gal leaz zi
8. Pe dro Mon ti ni
9. Dui lio Ti zo
10. Pau lo Del lan to nio
11. Fran cis co Fer ra ri

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS                                                                          imp

12. Pri mo Da ré
13. Pau lo Olia na
14. Ja co mo Per rel la - alu no eli mi na do.
15. Tho maz Tho mé 
16.  João Ro mual di ni
17. Hum ber to Ro mual di ni
18.  Luiz Ro mual di ni
19. Izi do ro Brai do
20.  Luiz Brai do
21. Fio ri Di nar di
22. Fe li cia no Ca puan
23. Or lan do Bia gi
24.  João Pei xo to
25. Hum ber to Spi nel lo
26. Sil ve rio Ma mil lo
27. Me not ti To zet ti
28. An ge li no Ve ro ne se
29. Joa quim de Frei tas - alu no eli mi na do.
30. An to nio Mo ret ti
31. Fran cis co Gar bi lot ti - alu no eli mi na do.
32.  João Bap tis ta  Guan

d) 1ª es co la mas cu li na. Fe ve rei ro de 1911. Pro fes sor Al fre do
Gue des Lo pes.

1. An to nio Fio ro to 
2. An ge lo Per ri ni 
3. Adria no Gal leaz zi
4. Au gus to da Sil va
5. An to nio Per rel la
6. An to nio Pe ruch                             
7. An to nio Be ne dic to
8. An to nio Ca va na
9. An to nio Ro dri gues 
10. Ave li no Po li
11.Ar the mio Lo ren zi ni     
12.Ar thur Ti zo
13 Ame ri co Po li
14.An te nor Alon so
15.Be ne dic to Bran co de Arau jo
16 Bru no Mas set ti
17. Bru no To set ti
18. Bru no Gal lo
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19. Car de nio Gal leaz zi 
20 .Ce zar Ca va na
21 .De me trio Ben to
22. Do min gos Pes sot ti
23. Fran cis co Mar ti nho
24. For tu na to Pre via to
25.Gia co mo Fer re ri
26.Gui lher me Ma tiel lo
27. Hen ri que Lo ren zi ni 
28. João Ca va na
29. João Brai do
30. João Be ne dic to
31.Jo sé Ro dri gues Cha gas
32. Jo sé Per ri ni
33. Jo sé Per ruch
34.  Jandy B. de Arau jo
35.  Luiz Ro mual di ni
36.  Luiz Fio ro to
37.  Luiz Pre via to
38.  Luiz Ba ral di
39.Lu cin do da Sil va
40. Ma rio Ti zo 
41. Me not ti To zet ti
42. Ma noel Mar ti nho
43. Na za reth Ro mal di ni
44. Ni co li no Per rel la

e) 2ª es co la mas cu li na. Se tem bro de 1913. Pro fes sor Joa quim
Bel luc ci.

1. An ge lo Das sie
2. An ge lo Jo se Ca puan
3. An to nio Tho mé
4. Ar thur Gar be lot to
5. Car los Per rel la
6. Et to re Bog gia ni
7. Gia co mo Lo ren zi ni
8.  João Biag gi
9.  João Ca vas sa ni
10.  João To ma sel la
11.  Luiz Ba ral di
12. Ni co la Per rel la
13. Pe dro Ulia no
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14.  Sal va dor Fe li ce Per rel la
15.  Jo sé Ca vas sa ni
16. An ge lo Fer re ri
17.  João Fer ra ri
18. Ma noel de Mat tos
19. An to nio Pre via to
20. Amé ri co Ma glia ni - alu no eli mi na do. 
21. Ma noel Pra do
22. Na ta li no Ma glia ni - alu no eli mi na do. 
23. Fran cis co Bor to li ni
24.For tu na to Pre via to
25. Ma noel Mar ti nho Ju nior
26. Pas choal Man to va ni
27. Vic to rio Man to va ni
28. An to nio Dal la ne gra
29. Gui lher me De Cie ri - alu no eli mi na do. 
30. An ge lo Scar pa ro
31. Ono fre Ro dri go
32. Ze li no Va len ti ni
33. Cae ta no An to nio Ca puan
34.  João Mi tiel lo
35. Fe li ce de Agos ti nho
36. Fran cis co De Mar ti ni
37. Um ber to Puc ci nel li
38. Theó phi lo Cu ri
39. An to nio De Mar ti ni
40. Do min gos Pa ren ti
41.Ni co la De Cie ri - alu no eli mi na do. 
42.  Luiz Tho mé
43. Ono fre Ro dri go

f) 1ª es co la mas cu li na. Ju lho de 1912. Pro fes sor Wal de mar
Frei re.

1. Adria no Gal leaz zi 
2. An to nio Pe rei ra
3. Au gus to da Sil va
4. Ame ri co Po li
5. An ge lo Fio ro to
6. Ave li no Po li
7. An to nio Ca va na
8. An to nio Ro dri gues Cha gas
9. An to nio Be ne dic to 
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10. Ar thur Ti zo
11. An to nio Per rel la
12. An te nor Alon so
13. Abra hão Ca vas sa ni
14. Bru no Mo ret ti
15. Be ne dic to B. de Arau jo
16 .Car de nio Gal leaz zi 
17. Ce zar Ca va na
18. Fran cis co Mar ti nho
19. Fran cis co Per ri ni
20. Gia co mo Fer re ri
21. Hen ri que Lo ren zi ni
22. Hen ri que Per rel la
23.  Jandy B. de Arau jo
24. Jo sé Ro dri gues Cha gas
25.  João Be ne dic to
26. Jo sé Per ri ni
27. Jo sé Pe ruch
28.  Luiz Ba ral di
29. Ma noel Mar ti nho 
30. Ni co li no Per rel la
31. Na za reth Ro mal di ni
32. Bru no To set ti
33. Fran cis co Gar cia - alu no eli mi na do.   
34.  João Ca va na
35. Vi ta li no B. de Arau jo 
36.  João Brai do - alu no eli mi na do.   
37. Wal do mi ro Cos ta - alu no eli mi na do.

g) 2ª es co la mas cu li na.  Abril de 1912. Pro fes sor Joa quim Bel -
luc ci.

1. Ale xan dre Bol do re
2. An ge lo Das sie
3. An ge lo Jo se Ca puan
4. An to nio Tho mé
5. Ar thur Gar be lot to
6. Car los Per rel la
7. Cae ta no An to nio Ca puan
8. Et to re Bog gia ni
9. Fer nan do Gar cia
10. Gia co mo Lo ren zi ni
11.  João Biag gi
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12.  João Ca vas sa ni
13.  João To ma sel la
14. Joa quim Hi la rio Ju nior
15.  Luiz Ba ral di
16. Lio nel lo Bog gia ni
17. Ni co la Per rel la
18. Pe dro Ulia no
19. Vi ta li no Bran co de Arau jo
20. Sal va dor Fe li ce Per rel la
21. Ca si mi ro Alon so Ju nior
22. Jo sé Ca vas sa ni
23. An ge lo Fer re ri
24.  João Fer ra ri
25. Ber to Ste fa nin
26. Dui lio Fer ret ti
27. Ma noel de Mat tos
28. An to nio Pre via to
29. Amé ri co Ma glia ni
30.  Luiz Pre via to
31. Ma noel Pra do
32. Na ta li no Ma glia ni
33. Ade li no Ma noel de To le do
34. Ca se rio Ve ro ne si
35. Fran cis co Bor to li ni
36.For tu na to Pre via to
37. Pau lo To ma sel la

h)  2ª es co la mas cu li na.  Abril de 1914. Pro fes sor Joa quim Bel -
luc ci.

1. An ge lo Das sie
2. An ge lo Jo se Ca puan
3. Ni co la Per rel la
4. Car los Per rel la
5. An to nio Mi lan
6. Fe li ce de Agos ti nho
7. Jo sé Ca vas sa ni
8. An to nio Dal la ne gra
9. Ca se rio Ve ro ne si
10.  João Biag gi
11. Fran cis co De Mar ti ni
12. Ze li no Va len ti ni
13.  João Mi tiel lo
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14. Um ber to Puc ci nel li
15. Pas choal Man to va ni
16. Ar thur Gar be lot ti
17. For tu na to Pre via to
18. An ge lo Fer re ri
19. João Fer ra ri
20. Sal va dor Fe li ce Per rel la
21. Pe dro Ulia no
22.  Luiz Ba ral di
23. Theó phi lo Cu ri
24. Ma noel de Mat tos
25.Do min gos Pa ren ti
26. Cae ta no An to nio Ca puan
27.Gia co mo Lo ren zi ni
28.  João Ca vas sa ni
29.Fran cis co Bor to li ni
30.An to nio Tho mé
31. Ma noel Mar ti nho Ju nior - alu no eli mi na do.
32. An to nio De Mar ti ni
33. Ma noel Pra do
34.  João Gi rot to

i) 1ª es co la fe mi ni na. Mar ço de 1906. Pro fes so ra Joan na de Al -
mei da Mot ta.

1. Ma ria Fio rot to
2. Ro za Ro mal di ni
3. An ge li na Fio rot to
4. Fur tu na ta Ma ri me
5. Joan na Fio rot to
6. Ma ga da le na Per rel la
7. He re ne Ber tul li ni
8. An na Ja co min
9. Ce les ti na De nar di
10. Con che ta Per rel la
11. As sump ta Per rel la
12. Ma ria Ca si mi ro
13. Ol ga de Re zen de
14. Lui za Ra vol li
15. Deo lin da Ben to
16. Joan na Bo ta na
17. The re za Gal lo
18. Cla ri ce Spi nel li
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19. Re gi na Tho mé
20. Ma ria Gar be lot to
21. Emi lia To set ti
22. Lui za  Baoff
23. An ge li na Pri mo
24. Ro sa li na dos Pra ze res
25. Eli sa Vi cen ti ni 
26. Au gus ta Fur lan
27. Ca ro li na De nar di
28. He le na To ma zel li
29. An ge li na Ca vas sa ni
30. Her mi nia Alon ço   

j) 1ª es co la fe mi ni na.  Maio de 1908. Pro fes so ra subs ti tu ta Ave li -
na dos San tos.

1. Joan na Fio rot to
2. As sump ta Per rel la
3. Ju lia To set ti
4. Re gi na Tho mé
5. Joan na Bo ta na
6. Cle men ti na Fio re ti
7. Lui za Ca vas sa ni
8. As sump ta Ja co min
9. San ta Fer ra re
10. Lui za Brai do
11. An na To set ti
12. Ave li na Gal lo
13. Fio re ta De nar di
14. Leo nil da Ve ro ne za
15. Ma ria Mo ret ti
16. Ju dith Gal lia ci
17. Ju lia Sac quei ro - alu na eli mi na da.
18. Ro sa das Ne ves
19. Ma ria Mar to rel li
20. Ame ri ca Per rel la
21. Re gi na Be ne dec te
22. Ro sa li na dos Pra ze res
23. Au gus ta Fur lan 
24. Ge no ve va Pol le
25. Ma ria Alon ço
26. Lui za Ca puan
27. Her mi nia Pac co

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



6. APÊNDICE

par                                                                   A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS

Ta be la 1
Nas ci men tos da ci da de de São Ber nar do 
cor res pon den te  aos  anos de 1900 a 1916.

   Anos                   Se xo                   Se xo                 Fi lhos                Fi lhos               Fi lhos de  pais              Fi lhos  pais 
                          mas cu li no            fe mi ni no             le gi ti mos            ile gi ti mos               bra si lei ros               ex tran gei ros

1900             249              208             432             25                 160                  297
1901             199              156             327             28                 228                  127
1902             259              255             474             40                 176                  338
1903             289              302             549             42                 223                  38
1904             319              298             561             56                 254                  363
1905             295              309             536             68                 251                  353
1906             340              285             561             64                 368                  357
1907             300              316             558             58                 265                  351
1908             331              310             573             68                 293                  352
1909             352              348             645             55                 306                  394
1910             331              331             602             60                 286                  376
1911             368              326             643             51                 306                  388
1912             366              381             686             61                 312                  435
1913             451              397             789             59                 333                  515
1914             429              414             791             52                 342                  501
1915             386              409             748             47                 327                  468
1916             497              411             860             48                 424                  484

Fon te: Es ta tís ti ca de mo gra pho-sa ni ta ria. An nua rio De mo gra phi co Sa ni ta rio. Re pu bli ca dos Es ta dos Uni dos do Bra -
zil. Es ta do de São Pau lo. Di rec to ria do Ser vi ço Sa ni ta rio. An nua rio Es ta tis ti co da Sec ção de De mo gra phia. An no de
1900-1916. São Pau lo. Typo gra phia do Dia rio Of fi cial.. 1901-1917.

TABELAS
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REGULAMENTO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA

Re gu la men to da Ins truc ção Pu bli ca da Pro vin cia de São Pau lo 
Con fec cio na do pe lo Exm. Sr. Pre si den te Ba rão de Itaú na.
S. Pau lo.1869.

Par te pri mei ra: do en si no pu bli co
Ti tu lo úni co
Das Es co las
Ca pi tu lo I 
Ar ti go 7. Se rão sup pri mi das:
§  1º As es co las ac tuaes que não con ta rem vin te alum nos fre quen tes.

Ca pi tu lo II
Do pro vi men to das ca dei ras
Sec ção I 
Dos con cur sos
Ar ti go 11. As ca dei ras va gas se rão pos tas a con cur so co mo o go -

ver no o de ter mi nar.
Re ce bi da es sa or dem pe lo ins pec tor ge ral, pu bli ca rá na im pren sa  quaes
as ca dei ras va gas e a con cur so, por edi taes que de ve rá af fi xar nos lu ga -
res das es co las por  meio dos ins pec to res de dis tric to, mar can do o pra zo
de se sen ta  dias pa ra a ins crip ção dos can di da tos.

Ar ti go 14. Pa ra a ad mis são a con cur so, os can di da tos vão pro var,
ida de  maior de de zoi to an nos, e bom pro ce di men to nos ul ti mos  tres an -
nos de cor ri dos.

Ar ti go 18. Não se rão ad mit ti dos a con cur so,  além dos que reu ni -
rem os pre ci sos re qui si tos, os se guin tes:

§ 1º Os que já uma vez ti ve rem si do re pro va dos em con cur so, sal -
vo se hou ve rem de cor ri do  mais de  seis me zes da pri mei ra re pro va ção,
ou  mais de  dous an nos de pois da se gun da.

§ 2º Os que ti ve rem si do re pro va dos por  tres ve zes con se cu ti vas.

Ar ti go 19. Fin do o pra zo do con cur so, se rá pu bli ca da pe la im -
pren sa, por or dem do ins pec tor ge ral, a re la ção dos ins crip tos, e of fi cia -
rá o ins pec tor ao go ver no so li ci tan do a de sig na ção de dia, e ho ra dos
exa mes pa ra a pro va da ca pa ci da de pro fis sio nal.

Sec ção II
Dos exa mes de con cur so
Ar ti go 20. De sig na do pe lo go ver no o dia e ho ra dos exa mes de
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con cur so, se rá pe lo ins pec tor ge ral pu bli ca da na fo lha of fi cial a de sig -
na ção, com a pre ce den cia de pe lo me nos vin te  qua tro ho ras.

Ar ti go 21. Os exa mes se ef fec tua rão em uma das sa las do pa la cio
do go ver no sob a pre si den cia do pre si den te da pro vin cia, com as sis ten -
cia do ins pec tor  geal, e por uma com mis são de  tres mem bros.

Ar ti go 22. Nos exa mes de op po si to ras á ca dei ra pa ra o se xo fe mi -
ni no,  além da com mis são de que tra ta o ar ti go 21, ha ve rá uma exa mi na -
do ra de pren das do mes ti cas no mea da na fór ma do ar ti go pre ce den te.

Ar ti go 24. No dia, ho ra e lo cal de sig na do, pre sen tes o pre si den te
da pro vin cia, o ins pec tor ge ral, exa mi na do res e can di da tos, de pois de
to mar as sen to no to po da me sa o pre si den te, as sen tar-se-hão a seu la do o
ins pec tor ge ral, na ala di rei ta em fren te á me sa os exa mi na do res in dis -
tinc ta men te, da mes ma fór ma na ala es quer da as exa mi nan das, e em se -
gui da, em fren te ao to po da me sa, os exa mi nan dos, com pa re cen do tan to
es tes co mo aquel las á pro por ção que fô rem sen do cha ma dos.

Ar ti go 25. A cha ma da se rá fei ta pe lo ins pec tor ge ral por uma lis ta
que an te rior men te ha ja si do pre sen te ao pre si den te da pro vin cia.

Ar ti go 33. Nos exa mes pa ra o pro vi men to das es co las do se xo fe -
mi ni no, a exa mi na do ra de pren das do mes ti cas su jei ta rá as con cur ren tes
a al guns tra ba lhos de agu lha, an tes de co me çar ou de fin dar o exa me das
de mais ma te rias, se gun do de li be rar o pre si den te. Es tes tra ba lhos du ra -
rão tan to tem po quan to bas te pa ra ha bi li tar a exa mi na do ra a co nhe cer da
ido nei da de das exa mi nan das.  

Sec ção III
Das no mea ções, re mo ções e pos se dos pro fes so res
Ar ti go 54. Pa ra ser o con cur ren te pro vi do na ca dei ra que pre ten -

de,  além das pro vas dos re qui si tos, de que tra ta o ar ti go 14, e da de ca pa -
ci da de pro fis sio nal, pro du zi da por có pia ou cer ti dão do res pec ti vo exa -
me, se re quer:

§ 1º Que se ja ci da dão bra si lei ro.
§ 2º Que não te nha si do con dem na do á pe na de ga lés, ou por cri -

me de fur to, rou bo, es te lio na to, ban ca-ro ta, bi ga mia, in ces to, adul te rio.
§ 3º Que não pa de ça en fer mi da des ou de fei tos que o inha bi li tem

pa ra o ma gis te rio.
§ 4º Que não te nha si do pu ni do com a pe na de de mis são do car go

de pro fes sor pu bli co, ou obri ga do a fe char a es co la par ti cu lar que te nha
ti do, á vis ta de máo pro ce di men to seu, sal vo pro va de re ha bi li ta ção.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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Ar ti go 57. Po dem ser no mea dos, in de pen den te de exa me:
§ 1º Os gra dua dos em le tras ou scien cias pe las es co las do Im pe rio.
§ 2º Os cle ri gos de or dens sa cras.
§ 3º Os que hou ve rem exer ci do o car go de pro fes so res pu bli cos

por  mais de  tres an nos, sem no ta que os de sa bo ne.

Ar ti go 77. Os pro fes so res de vem to mar pos se da ca dei ra den tro
do pra zo de um mez, con ta do do dia da no mea ção; se o não fi ze rem,
con si de ra-se re nun cia do o em pre go, que po de rá ser preen chi do por ou -
tra pes soa.

Ca pi tu lo IV
Da ma tri cu la de alu nos
Ar ti go 90. Os pro fes so res ad mit ti rão á ma tri cu la, em  suas es co -

las, du ran te o an no lec ti vo, os in di vi duos que se pro pu ze rem á ins crip -
ção, e que não es ti ve rem com pre hen di dos nas proi bi ções des te re gu la -
men to.

Ar ti go 91. A ma tri cu la é gra tui ta.

Ar ti go 92. Não se rão ad mit ti dos á ma tri cu la:
§ 1º As me ni nas nas es co las de se xo mas cu li no, e os me ni nos nas

do se xo fe mi ni no.
§  2º Os me no res de cin co an nos de ida de.
§  3º Os que pa de ce rem mo les tia con ta gio sa.
§ 4º Os es cra vos.
§ 5º Os que hou ve rem si do ex pul sos por in cor ri gi veis.

Ar ti go 93. Da não ad mis são á ma tri cu la há re cur so pa ra o ins pec -
tor do dis tric to.

Ar ti go 94. A ma tri cu la se ra fei ta pe lo res pec ti vo pro fes sor em li -
vro pro prio, aber to, nu me ra do, ru bri ca do e en cer ra do pe lo ins pec tor do
dis tric to, e se gun do o mo de lo an ne xo com as se guin tes de cla ra ções:

§ 1º Do no me do alum no.
§ 2º Da sua fi lia ção, sen do co nhe ci da.
§ 3º Do tu tor, ou da pes soa que o ti ver em seu po der.
§ 4º Da sua na tu ra li da de e na cio na li da de.
§ 5º Da sua ida de, se gun do a de cla ra ção ou cer ti dão que apre sen tar.
§ 6º Do dia, mez e an no em que se ma tri cu lar. 

Ar ti go 95. O li vro de ma tri cu la se rá for ne ci do a ex pen sas do pro -
fes sor.
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Ar ti go 96. Na ma tri cu la de ca da an no, a que se pro ce de rá do dia 7
de ja nei ro em dian te, se men cio na rão os no mes de to dos os alum nos da
es co la, mes mo dos que se ti ve rem ma tri cu la do em an no an te rior, com
de cla ra ção do tem po de apren di za gem de ca da alum no:

§ 1º Se rá re met ti do ao ins pec tor ge ral da ins truc ção pu bli ca,  além
dos map pas e re la to rios de que tra ta o ar ti go 110 § 11, o pror pio li vro de
ma tri cu la, de pois de es crip tu ra do em to das as  suas pa gi nas, mas de sor te
que não se co me ce em um li vro a ma tri cu la de um an no pa ra ser aca ba da
em ou tro, ain da que se inu ti li sem as pa gi nas em bran co que res ta rem.

§ 2º Ca da li vro de ma tri cu la não con te rá  mais de cin coen ta fo lhas.

Ar ti go 97. Se rão eli mi na dos da ma tri cu la:
§ 1º Os alum nos que se des pe di rem com a de vi da au to ri sa ção.
§ 2º Os que sem cau sa par ti ci pa da fal ta rem á es co la por  tres me -

zes con se cu ti vos, pre ce den do com mu ni ca ção ao pai, tu tor ou pes soa
que os te nha em seu po der.

§ 3º Os que ti ve rem com ple ta do sua ins truc ção e edu ca ção, ve ri -
fi ca da por exa me.

§ 4º Os que fal le ce rem.
§ 5º Os ex pul sos por inep tos ou in cor ri gi veis.

Ar ti go 98. Lo go que se ja eli mi na do um alum no, o pro fes sor fa rá
as sen ta men to, adian te do seu no me, a da ta da eli mi na ção, com de cla ra -
ção do mo ti vo des ta.

Ar ti go 99. Da in de vi da ad mis são ou inad mis são á ma tri cu la, eli -
mi na ção, e ques tões que a res pei to se sus ci tem, há re cur so pa ra o ins -
pec tor do dis tric to, e des te pa ra o ins pec tor ge ral, que de ci di rá de fi ni ti -
va men te, ou vin do o pro fes sor, ins pec tor do dis tric to, e pre si den te da ca -
ma ra mu ni ci pal.

Ca pi tu lo V
Do tem po do exer ci cio das es co las
Ar ti go 102. O exer ci cio das es co las se rá das oi to ho ras da ma nhã

á uma ho ra da tar de.

Ar ti go 103. Se ra zões de con ve nien cia pu bli ca exi gi rem a al te ra -
ção do tem po do exer ci cio dia rio das au las, o ins pec tor ge ral a po de rá
au to ri sar, sub met ten do o ac to á ap pro va ção do go ver no.

Sec ção I
Dos  dias fe ria dos
Ar ti go 105. São fe ria dos nas es co las pu bli cas:
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§ 1º A Quin ta fei ra de ca da se ma na, quan do nel la não hou ver dia
san to ou fe ria do. 

§  2º Os do min gos e  dias san ti fi ca dos.
§ 3º Os  dias de gran de ga la, ou de fes ta na cio nal.
§  4º O dia 26 de fe ve rei ro.
§  5º Os de en tru do e Quar ta fei ra de cin za.
§  6º Os que de cor rem do Do min go de Ra mos ao da Pas choa.
§ 7º O de fi na dos.
§  8º Os que de cor rem de 8 de de zem bro a 6 de ja nei ro.

Ca pi tu lo VII
Das obri ga ções dos pro fes so res
Ar ti go 110. Aos pro fes so res,  além das de mais obri ga ções im pos -

tas nes te re gu la men to, in cum be:
§ 1º Tra jar de cen te men te tan to na es co la co mo fó ra del la.
§ 2º Pro ce der á ma tri cu la dos alum nos.
§ 3º Dar au la nos  dias  uteis, e du ran te o tem po de vi do, sen do as si -

duo no cum pri men to de  seus de ve res.
§ 4º Par ti ci par ao ins pec tor do dis tric to quan do dei xar de dar au la,

ex pon do-lhe o mo ti vo da fal ta.
§ 5º Ins truir e edu car os  seus alum nos.
§ 6º Man ter na es co la a de vi da dis ci pli na.
§ 7º Dar por pa la vras e  obras exem plo de po li dez e mo ra li da de.
§ 8º Ter os li vros ne ces sa rios pa ra a ma tri cu la e in ven ta rio dos

mo veis e uten sis, e es crip tu ral-os.
§ 11º En viar ao ins pec tor ge ral em 1º de ju nho e de no vem bro um

re la to rio so bre o es ta do de sua es co la, e adian ta men to de  seus dis ci pu -
los, acom pa nha do de um map pa con for me o mo de lo que lhe fôr da do
pe lo mes mo ins pec tor ge ral.

Ar ti go 111.  Além das proi hi bi ções in di vi duais nes te re gu la men -
to, é ve da do aos pro fes so res:

§ 1º Au sen ta rem-se do dis tric to sem a com pe ten te li cen ça.
§ 2º Oc cu pa rem qual quer car go pu bli co, ou exer ce rem qual quer

pro fis são ou in dus tria, in com pa ti veis com o exer ci cio do ma gis te rio.
§ 3º Usa rem de com pen dios, e li vros não au to ri sa dos por or dem

su pe rior.

Ca pi tu lo  VIII
Das pe nas
Sec ção I
Ar ti go 115. A pe na de mul ta se im po rá nos ca sos se guin tes:
§ 1º Quan do os pro fes so res usa rem de li vros e exem pla res pa ra o
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en si no não au to ri sa dos com pe ten te men te, se rão mul ta dos em quin ze
mil  réis.

§ 2º Quan do dei xa rem de en viar ao ins pec tor ge ral, no de vi do
tem po, os li vros, re la to rios e map pas, de que tra ta os ar ti gos 96 § 1º e
110 § 11, se rão mul ta dos em trin ta mil  réis.

RELATÓRIOS

Ill.mº e Ex.mº Snrº
Os abai xo as sig na dos, co lo nos da Co lo nia de S.Cae ta no  veem

pe ran te V.Ex.ª ma ni fes tar o pe zar que sen ti ram com a re mo ção da dis -
tinc ta Pro fes so ra Ex.mª  Senr.ª D. Fe li ci da de Per pe tua de Ma ce do da ca -
dei ra do se xo fe mi ni no da mes ma Co lo nia pa ra a do 1º Dis tric to des ta
Ca pi tal. Es te pe zar en con tra ex pli ca ção na cir cums tan cia de que es sa
dis tinc ta Pro fes so ra ape zar de ha ver re gi do por pou co tem po a ca dei ra
da Co lo nia, mes mo nes se pou co tem po deu ex tru tu ran tes pro vas de seu
bel lo ta len to, il lus tra ção e de di ca ção pe lo en si no dei xan do mui tas de
 suas dis ci pu las com adian ta men to tal, que nor mal men te não se po dia
es pe rar em tão cur to pra so, e is to tu do não obs tan te a dif fi cul da de e in -
con ve nien te de ter de ir dia ria men te à di ta Co lo nia e de la vol tar dia ria -
men te a es ta ci da de.

Pa ra  mais real çar ain da o me re ci men to de tão dig na Pro fes so ra
con vem que Vexª sai ba que ape sar de re mo vi da pa ra uma ca dei ra des ta
ci da de, tem el la ido até ho je dar au las as  suas ex-dis ci pu las,  apoz ha ver
ter mi na do o cum pri men to de seu de ver na ca dei ra do 1º Dis tric to, e is to
por sim ples de di ca ção e sem in te res se ou re tri bui ção al gu ma.

Por to dos es tes mo ti vos, os abai xo as sig na dos ao mes mo tem po
que agra de cem a acer ta da no mea ção que VExª fez a tão dis tinc ta Pro -
fes so ra pa ra a men cio na da ca dei ra da Co lo nia, ma ni fes tam seu pe zar
pe lo fac to de por tão pou co tem po ter si do el la ali con ser va da e não qui -
ze ram per der o en se jo de fa zer real çar os mui tos me re ci men tos da mes -
ma Pro fes so ra.

Ex cel len tis si mo Snr., os abai xo as sig na dos ao ter mi nar es te, di ri -
gem-se a VExª pe din do sua va lio sa pro te ção em fa vor da Ins trcção Pu -
bli ca da mes ma Co lo nia, que não tem edi fi cio al gum que de cen te men te
se pres te pa ra as au las de am bos os se xos, sen do cer to que a ca dei ra do
se xo fe mi ni no, uni ca que es ta fun cio nan do, es ta se ser vin do da sach ris -
tia da Ca pel la da Co lo nia, lu gar com ple ta men te im pro prio pa ra tal fim.

Nes tas con di ções es pe ram os abai xo as sig na dos que VExª o  mais
bre ve pos si vel pro vi den cia rá a tal res pei to au to ri san do ou con tra tan do a
cons tru ção de uma ou  duas ca sas de pou co pre ço des ti na das a nel las
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fun cio na rem di tas au las do se xo mas cu li no e fe mi ni no.
As sim, pro ce den do, pra ti ca rá VExª  mais um ac to que tor na rá

ines que ci vel a hon ra da Ad mi nis tra ção de VExª a  quem

 Deus Guar de
S.Cae ta no 14 de ju nho de 1883.

 Illmº e Exmº Snr. Vis con de de Itu, 
Dig nis si mo Vi ce  Pre si den te des ta Pro vin cia 

Brai do Giu sep pi
Gar be lo to An to nio
A ro go Te re sa mo glie del fu Gio va ni Pe ru chi.   Gar be lo to An to nio
Ba ral di Pri mo Se con do
Vi sen tin Pie tro
A ro go Mo des to Cas te lo ti. Gar be lo to An to nio
A ro go Pe rin Giu se pe. Gar be lo to An to nio
Mo des to An to nio
Mo des to Eu ge nio
De mar tim Fran ces co
De mar tin Mar ti no
Ve sen tin Do me ni co
Ro ve ri Fi lip po
A ro go Gen na ro Lu cia no. Ro ve ri Fi lip po
A ro go Lui gi Ca va na. Ro ve ri Fi lip po
Ma ri no Dal lan to nia
Fio ro to Fran ces co
A ro go Gio van ni To me. Gar be lo to An to nio
A ro go Bo tan Do me ni co. Gar be lo to An to nio
Gae ta no Gar be lot to  Pai
A ro go Gha lo An to nio. Gar be lo to An to nio
Bor to li do Fran ces co
Gio van ni S.
De Nar di Gio van ni 
... Giu sep pe
De Nar di Ce les te 
Pin Giu sep pe
Fur lan Na tal le 
A ro go ..... To ma so. Fur lan Na tal le 
A ro go Mar to rel li An to nio. Fur lan Na tal le 
Leo ni Uli seo
Car ne va li Giu ze pe
Gia co mo Dal cim
Mo ret ti Go va ni

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico



A EDUCAÇÃO E OS  IMIGRANTES ITALIANOS                                                                          imp

A ro go Da gos ti ni Lui gi. Gar be lo to An to nio
Gia co mo Gar be lot to 
Gar be lot to Gae ta no  fi lio
...Par ter la Ce les te
A ro go Gro chi An to nio. Ro ve ri Fi lip po
Ca va na An ge lo
Fer ra ri Giu sep pe

 Illmº Sr.

Con for me de ter mi na o pa rag. 11 do Art. 110 do Reg. da  Ins truc -
ção Pu bli ca da Pro vin cia, em vi gor, te nho a hon ra de re met ter a V.S.ª  o
map pa do mo vi men to da es có la da Co lo nia de S.Cae ta no, sob mi nha re -
gen cia. En trei em exer ci cio do meu em pre go em 1º de agos to, e nes sa
oc ca sião ma tri cu lei 30 alum nos, dos  quaes são 20 fre quen tes. A au la
 acha-se func cio nan do, por fal ta ca sa, num pe que no quar to qua si sem ar,
sem luz is so que não tem as pro prie da des re com men da das pe la hygie ne,
tam ne ces sa rias á sau de do mes tre e dos dis ci pu los.

Sem uma ca sa com  boas acom mo da ções, sem os mo veis e uten sis
es co la res, os alum nos apre sen tam, co mo V.S.ª ve rá do res pec ti vo map -
pa, um adian ta men to sa tis fac to rio.

Dos alum nos ma tri cu la dos, 26 são ita lia nos, os  quaes pe la von ta -
de, tal vez, de en tre ga rem-se aos tra ba lhos da la vou ra, don de ti ram os
 meios de sub sis ten cia, são ap pli ca dos ao es tu do e as si duos a au la, por
is so apre sen tam um re sul ta do  mais li son gei ro.

A prin ci pio en con trei al gu ma dif fi cul da de pa ra fa zel-os pro nun -
ciar e com pre hen der as pa la vras por tu gue zas; mas fe liz men te, es sas dif -
fi cul da des vão pou co a pou co de sap pa re cen do, e es pe ro que em bre ve,
el les po de rão fa zer com  mais fa ci li da de uso de nos sa lin gua.

Adop tei pa ra o en si no de lei tu ra o me tho do de no mi na do Li ções
m........l....  por Hi la rio Ri bei ro e te nho con se gui do  bons re sul ta dos, pe lo
que jul go é es ta mi nha hu mil de opi nião um dos me lho res me tho dos e
que  mais van ta gens of fe re cem pa ra o en si na men to nas es có las pu bli cas,
on de ain da não ha uni for mi da de na adop ção de me tho dos.

A in tel li gen cia dos  meus alum nos, e seu com por ta men to e a sua
ap pli ca ção é tal, que me fa zem nu trir a es pe ran ça de que em pou co tem -
po po de rão apre sen tar um re sul ta do  mais li son gei ro.

 Deus G.e a V. S.ª
S.Cae ta no 1º de no vem bro de 1883.
 Illmº Sr. Dr. Fran cis co Au re lio de 

S. Car va lho M.D. Ins pec tor Ge ral da  Inst. Pu bli ca.
Joa quim Fer rei ra Alam bert.
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pro fes sor pu bli co. 
Il mo. Snr.
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 110 pa ra gra fo 11 do

re gu la men to de 18 de  abril de 1869, te nho a hon ra de apre sen tar a V.S.ª
o map pa jun to e o re la to rio da es co la pú bli ca da co lô nia de São Cae ta no
 d'esta Ca pi tal.

Em obe dien cia áquel la dis po si ção, cum pre-me êx por ain da que
su cin ta men te a V.S.ª o es ta do da es co la sob mi nha di rec ção.

Du ran te o pe rio do de cor ri do des de 7 de ja nei ro ate 31 de  maio do
cor ren te an no, ma tri cu la ram-se trin ta e  duas alun nas, sen do eli mi na das
 tres. Das 29 ac tual men te ma tri cu la das, são fre quen tes vin te e  duas. A
fal ta de li vros, mor men te no me tho do por mim adop ta do, que é o de
 João de  Deus, é as sás sen si vel. Em ge ral mi nhas alun nas são fi lhas de
ho mens do tra ba lho, e por is so po bres; e dif fi cil men te po dem el les con -
cor rer pa ra as des pe zas dos res pec ti vos com pen dios. A dif fi cien cia de
li vros é uma das cau sas do pou co de sen vol vi men to in tel lec tual das
alun nas nas es co las pu bli cas.

O map pa, que nes ta da ta ofe re ço a con si de ra ção de V.S.ª for ne ce
to dos os da dos re la ti vos as dis ci pli nas en si na das nes ta es co la, bem co -
mo o  grao apro vei ta men to de ca da alun na em par ti cu lar; pe lo ~q. dou
por ter mi na do o pre sen te re la to rio.  Deus guar de a V.S.ª 

São Cae ta no, 1 de ju nho de 1885
Eli sa An ge li ca de Bri to Alam bert.

Il mo  Senr.
Sa tis fa zen do o pre cei to de uma das dis po si ções do re gu la men to

da Ins truc ção Pu bli ca, ve nho apre sen tar a V.S.ª o meu re la to rio.
A es co la pu bli ca sob mi nha di re ção com for me se vê do map pa

que jun to re met to, tem 34 alun nas ma tri cu la das das  quaes ape nas são
fre quen tes, ter mo me dio, 22.

A no ta vel dif fe ren ça que apre sen tam es ses  dous nu me ros, e, se -
gun do  creio, de vi da á vi da cam pe si na dos mo ra do res  d'esta co lo nia, as
 quaes não dis pen sam o tra ba lho em bo ra in sig ni fi can te das fi lhas  quer
nos ser vi ços do més ti cos,  quer nos do cam po com sen sí vel pre jui zo de
sua edu ca ção e ins truc ção.

A fal ta de li vros e uten si lios dif fi cul ta gran de men te a mis são que
fui en car re ga da.

A  maior par te, ou me lhor di zer, a to ta li da de dos  pais de mi nhas
alun nas é to da com pos ta de ho mens de tra ba lho pou co lu cra ti vo e por
con se guin te po bres, cu jos re cur sos qua si sem pre  lhes im pe dem de sa tis -
fa zer as exi gên cias que  lhes fa ço a me di da que as ne ces si da des do en si -
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no re cla mam a com pra de li vros.
Es te fa to, me pa re ce, é uma das cau sas do pou co que pro duz o en -

si no pú bli co pri má rio nas lo ca li da des co mo es ta, cu ja po pu la ção é ni -
mia men te po bre.

Os mo veis  d'esta es co la  acham-se em per fei to es ta do de con ser -
va ção.

São es tas as in for ma ções que jul guei do meu de ver sub met ter à
con si de ra ção de V.S.ª pa ra me lhor com pre hen são do map pa de que ja fiz
men ção.

 Deus guar de a V.S.ª
Il mo.  Senr. Dr. Ar thur Ce sar Gui ma rães, M.D. Ins pec tor

Ge ral da Ins truc ção Pu bli ca da Pro vin cia.
São Cae ta no 1 de ju nho de 1886.

pro fes so ra pu bli ca Eli sa An ge li ca de Bri to Alam bert.

Re la tó rio apre sen ta do pe la pro fes so ra da Co lô nia de São Cae ta no
ao Ilm. Snr. Di rec tor Ge ral Da Ins tru ção Pú bli ca.

Em cum pri men to ao que dis põe o re gu la men to da Ins tru ção Pu -
bli ca de 22 de agos to de 1887 e o pa rá gra fo 18 do ar ti go 112 re met to a
V.S. o map pa e re la tó rio das alun nas que se  acham ma tri cu la das e fre -
quen tes na es co la pú bli ca da co lô nia de São Cae ta no.

São ape nas 3 me ses que per mu tei mi nha ca dei ra de Ita query, pe la
de São Cae ta no, na  qual en con trei as alun nas mui to ara za das, o que jus -
ti fi ca eu não ha ver en si na do as di ver sas ma te riais co mo man da o re gu la -
men to.

Ain da  mais, sen do as alun nas que fre quen tam es ta es co la, qua si
to das ita lia nas, fa lam cons tan te men te uma lín gua dif fe ren te, de mo do
que tor na  mais dif fi cil o en si no de ma té ria do pro gram ma.

No meu map pa co mo o Ilus tre Di rec tor ve rá, dei so men te a ma trí -
cu la do an no lec ti vo, por que é pou co tem po que es tou re gen do aquel la
ca dei ra, e não en con trei as sen ta das de vi da men te as ma trí cu las pri mi ti -
vas.

Tam bém es cre vi uni ca men te a fre quên cia to tal das alun nas em 3
me zes, por que a fre quên cia me di da foi im pos sí vel en con tral-a.

O en si no de li ções de cou sas, nu ma es co la co mo es ta, on de as
crian ças en tre têm, em  suas ca sa, uma lin goa es tra nha à nos sa, é em pre -
ga do sem pre in tui ti va men te; e é só as sim que as alun nas co me çam a co -
nhe cer os ter mos da lin goa por tu gue za.

Edu ca ção cí vi ca, gynnas ti co, geo gra phia, can to cho ral e me tro lo -
gia, não en si nei em au la, por quan to, co mo já dis se à V.S.ª, as alun nas
des ta es co la são to das prin ci pian tes. Em edu ca ção re li gio sa, li mi tei-me
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ao en si no do ca te chis mo e ora ções.
Du ran te o tem po que es tou em São Cae ta no, fo ram di mi nui das as

se guin tes alun nas: Ca ro li na Ros si, An ge li na Ras si e An ge li na de Bri to,
por te rem-se re ti ra do des ta co lô nia com sua fa mí lia.

A mo bi lia da sa la da es co la re su me-se em  duas ban cas enor mes,
mui to al tas, in com mo das pa ra as alun nas es cre ve rem nel las, e de 3 ban -
cas. Uma me sa, e uma ca dei ra que não es tão apoia das so bre o es tra do.
Tu do é mui to gas to. Agra de ço des de já a V.Sª. to dos os me lho ra men tos
que jul gar dig na es ta es co la, e das que já lhe é de ve do ra.

 Deus Guar de V.Sª.
 Dign.ss Snr  Dr. Ge ral Ins tuc ção 
Pu bli ca Ar thur Ce sar Gui ma rães

Jo se phi na  In ver niz zi.
01 no vem bro 1887.   

Re la tó rio apre sen ta do pe la pro fes so ra da ca dei ra  do se xo fe mi ni -
no da Co lô nia de São Cae ta no, ao Dig.mo  Di rec tor  Ge ral  Da Ins tru ção
Pu bli ca.

Em cum pri men to ao que dis põe  o re gu la men to da Ins tru ção Pu -
bli ca art. 112, pa ra gra pho 18, te nho a hon ra de re me ter a V.S.ª o map pa e
o re la tó rio, pe los  quaes, fi ca rá co nhe cen do o  grau de adian ta men to das
alun nas fre quen tes des ta es co la.

O adian ta men to apre sen ta do é re gu lar, dei xan do du ran te es te an -
no de de di car-me ao en si no de al gu mas ma te riais men cio na das no pro -
gram ma ac tual, co mo por exem plo: can to cho ral, edu ca ção ci vi ca,
gymnas ti ca, por que as alun nas des ta es co la são to das prin ci pian te, e
qua si to das es tran gei ras e por is so en con tram dif fi cul da des in su pe ra veis
no es tu do e com pre hen ção de es tu dos  mais adian ta dos.

O es tu do de edu ca ção re li gio sa abran ge es tu do do ca te chis mo e
ora ções.

Co mo o Il lus tre Di rec tor ve rá, no map pa vêm de cla ra das de al gu -
mas alun nas as fal tas e a fre quen cia do mez de ou tu bro, vis to da ta rem de
um mez  suas ma tri cu las nes ta es co la.

No res tan te de alun nas, a me dia é bai xa co mo V.S.ª na ig no ra, es -
ti ve em li cen ça du ran te mez e  meio, no es pa ço de tem po que vai do 25
de ju lho a 10 de se tem bro, dan do por con se guin te só qua tro me zes de
au la.

No es pa ço de um an no fo ram eli mi na das as se guin tes alun nas:
Joan na Fio rot to, The re sa Pe rim e The re sa Ta nus si, por te rem-se mu da -
do des ta co lo nia, com sua fa mi lia.

A mo bi lia des ta es co la é ab so lu ta men te im pres ta vel.
Os  tres ban cos e as qua tro ban cas que a for mam são in suf fi cien te
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pa ra  25 ou 30 alun nas que fre quen tam a es co la, es tan do el las du ran te os
tra ba lhos es co la res, mui to aper ta das e mal acom mo da das; e ain da são
mui to al tas pa ra as me ni nas de  seis e se te an nos.

Não ha um map pa ou um glo bo ter res tre pa ra o es tu do da geo gra -
phia; nem uma lou sa, pa ra o de se nho li near.

A ca dei ra e a me sa da es co la não es tao apoia das so bre o es tra do.
Re co men do a V.S.ª es ta es co la. Con fia da que el la me re ça to da

sua aten ção, de cla ra-se mui to agra de ci da a pro fes so ra.

Jo se phi na In ver niz zi.
 Deus G.de  a  V.S.ª

S.Pau lo 1 no vem bro 1888.

CI DA DÃO

Cum prin do o que pre cei tua o pa ra gra fo 18 do ar ti go 112 do Re -
gu la men to da Ins truc ção Pu bli ca, te nho a hon ra de vos en viar o map pa
se mes tral de mi nha es co la.

Co mo ve reis ma tri cu la ram-se es te an no 31 alun nos, nu me ro
 alias pe que no pa ra a gran de quan ti da de de crean ças que re si dem
nes ta co lo nia.

As ra zões im pro ce den tes que os  paes apre sen tam co mo jus ti fi ca -
ti va à fal ta que com met tem em pri var os fi lhos do pão do es pi ri to - a ins -
truc ção - fa lam bem al to da ne ces si da de ir re fu ta vel do en si no obri ga to -
rio, sem que rer com pa rar a jus ta dis po si ção do re gu la men to que es ta tue
nu me ro de ter mi na do pa ra o fun cio na men to le gal  d'uma es co la, di rei
ape nas que es sa dis po si ção tor na-se in jus ta an te a par te omis sa do re gu -
la men to quan to ao alun no.

Co mo de to do se des pre hen de, o alun no tem am pla li ber da de de
fre quen tar ou não a au la, en tre tan to a es co la que não ti ver o nu me ro de
alun nos de ter mi na do por lei, pri va rá o seu pro fes sor do or de na do.

É ob vio,  pois, que a obri ga to rie da de do en si no de via ser uma
par te in te gran te do ar ti go que de ter mi na nu me ro le gal dos alun nos
pa ra o exer ci cio  d'uma es co la. As sim, eu jun tan do es te pe di do do es -
cla re ci do cri té rio com que pre si dio os vos sos ac tos a adop ção des ta
me di da.

É de vi do à fal ta des sa lei ain da a fre quên cia dos alun nos não cor -
res pon de à ma tri cu la, mui tos  d'elles in ter rom pem o es tu do, ora al le gan -
do tra ba lhos na la vou ra, ora en com mo dos de sau de, etc, o que, te nho
cer te za, is to não se da ria tão fa cil men te se os  paes que não man dam  seus
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k) 1ª es co la fe mi ni na. Mar ço de 1909. Pro fes so ra subs ti tu ta Ave -
li na dos San tos.

1. Au gus ta Fur lan
2. Ave li na Gal lo
3. Cle men ti na Fio re ti
4. Fio re ta De nar di
5. Lui za Brai do
6. San ta Fer rai re
7. Ju dith Gal lia ci
8. Leo nil da Ve ro ne za
9. Ro sa das Ne ves
10. Ge no ve va Pol le
11. The re za Sac quei ro
12. Re gi na Be ne dec te
13. Ame ri ca Per rel la
14. Ma ria Mo ret ti  
15. Lui za Ca vas sa ni
16. Er nes ta de Ma nil le
17. Au ro ra de Sou za
18. Ma ria Per ri ne
19. Iso li na de Fio ret ti
20. An to nia Gar bel lo ta
21. Car mel la Ca puan
22. Ma ria Car mi ne
23. Ma ria Mar to rel li 
24. Ma ria Joan na Arau jo
25. Bri gi da Gal lo
26. Re gi na Ro ma di ni
27. Au ro ra Ma zet te
28. An na Mar to rel li
29. Mi chel la  Ruis
30. Ma ria Ca vas sa ni
31. An ge li na Mo ret ti
32. Lou ren ci ne To set ti
33. An ge li na Vi sen ti ni
34. Her mi nia Pra do
35. Ma ria Storf fi
36. Ma ria Fur lan
37. Ma ria Tho mé
38. Ge no ve va Ro man dim
39. Ida Bro guim
40. Ma ria An dre Mar ti ni
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41. Ca tha ri na Fur lan
42. Ame ri ca To ma zel li
43. Ce les ti na Ma lha ne
44. Ma ria Ma lha ne

l) 1ª es co la fe mi ni na. Ju lho de 1910. Pro fes so ra Joan na de Al mei -
da Mot ta.

1. Cle men ti na Fio re ti
2. Fio re ta De nar di
3. Ge no ve va Pol le
4. Lui za Ca puan
5. San ta Fer rai re
6. Ma ria Mo ret ti
7. Ame ri ca Per rel la
8. Ju dith Gal lia ci
9. Re gi na Be ne dec te
10. Er nes ta de Ma nil le
11. Ro sa das Ne ves
12. Bri gi da Gal lo
13. Ma ria Car mi ne
14. The re za Sac quei ro
15. Lou ren ci ne To set ti
16. Ma ria Tho mé - alu na eli mi na da.
17. Ma ria Ca vas sa ni
18. An to nia Gar bel lo ta 
19. Ma ria Per ri ne- alu na eli mi na da.
20. Au ro ra de Sou za
21. Ge no ve va Ro man dim
22. Re gi na Ro man dim  
23. Por fi ria De ros si
24. Car mel la Ca puan
25. Mi chel la  Ruis
26. Ma ria Fur lan
27. Ma ria Cu prim - alu na eli mi na da.
28. Ma ria Ol ga - alu na eli mi na da.
29. Ama bi le Car mem

m) 1ª es co la fe mi ni na. No vem bro de 1911. Pro fes so ra Joan na de
A. Mot ta.

1. Ame ri ca Per rel la
2. An ge li na Vi cen ti ni
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3. Au ro ra de Sou za
4. Au ro ra Ma zet ti
5. An to nia Gar be lot ta
6. An ge li na Mo ret ti
7. Ama bi lis Car mem
8. Bri gi da Gal lo
9. Car mel la Ca puan
10. Ge no ve va Pol li
11. Ge no ve va Ro mal dim
12. Ju dith Gal li nac ci
13. Lui za Ca puan
14. Ma ria Car mi ne
15. Ma ria Mo ret ti
16. Ma ria Fur lan
17. Mi quel la  Ruis
18. Ma ria Car let te
19. Ma ri na Car let te
20. Ma ria Ca vas sa ni
21. Re gi na Ro mal di ni
22. Ro sa das Ne ves
23. Pau la Tho mé
24. Iso li na Fio ret ti
25. Tos ca Né re
26. Al da Né re
27. Ro sa Gal lia ci
28. Eli sa Vi cen ti ne
29. Re gi na Be ne dec te
30. Emi lia Ma tiel li
31. An na Mar ti ni
32. Por fi ria Der roe
33. Theo do ra Gar bel lo ta
34. An na Mar to rel li
35. An ge li na Mar to rel li
36. An na Ro sa Ja co mim Mo ret ti
37. Chris ti na Ma tiel li
38. Flo rin da Pe rei ra
39. Lui za Brai do
40. Ida Lou ren ci ne
41. Au gus ta Scu ta ri
42. Fran cis ca Scu ta ri
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Programa de ensino das Escolas Distritais

1º a nno

1º pas so: exer ci cios de lin gua gem  oral á vis ta de ob jec tos ou gra -
vu ras. Ques tões mui to fa mi lia res que te nham por fim en si nar a crian ça a
se ex pri mir cor rec ta men te. Cor ri gir os de fei tos de pro num cia.

2º pas so: lei tu ra de sen ten ças pro fe ri das pe las crian ças e es crip tas
no qua dro-ne gro.

3º pas so: re co nhe ci men to das pa la vras das sen ten ças li das e for -
ma ção de no vas sen ten ças. En tre ga de car ti lha aos alum nos e re cor da -
ção das sen ten ças es crip tas no qua dro-ne gro.

4º pas so: con ti nua ção da lei tu ra das li ções da Car ti lha. Re co nhe -
ci men to da pa la vras e sua de com po si ção em sylla bas, for ma ção de no -
vas pa la vras com as sylla bas es tu da das.

5º pas so: con ti nua ção da lei tu ra das li ções da Car ti lha. De com po -
si ção das sylla bas em le tras e for ma ção de no vas sylla bas e pa la vras
com es sas le tras. Lei tu ra do 1º Li vro.

Lin gua gem  Oral

a) Pa les tras com os alum nos acer ca de cou sas ou sce nas de fa cil
ob ser va ção, re la ti vas ao lar, á rua, á es co la e ao cam po. 

b) No mes e qua li da des de ani maes do mes ti cos e sel va gens, de
plan tas, fruc tos, ar vo res fru ti fe ras, etc.

c) Pa les tras com os alum nos acer ca da côr, da for ma, ta ma nho,
uti lid de dos ob jec tos e ma te riaes de que são fei tos.

d) Des crip ção de ob jec tos, plan tas, ani maes, fei ta pe los alum nos,
com o au xi lio do pro fes sor.

e) Con tos e re ci ta ti vos mui to sim ples ao al can ce dos alum nos,
ex pli ca dos em clas se com a ne ces sa ria an te ce den cia.

Lin gua gem Es crip ta

a) Co pia de sen ten ças do qua dro-ne gro ou do li vro de lei tu ra.
b) Com ple tar sen ten ças es crip tas pe lo pro fes sor no qua dro-ne gro.
c) Cons truc ção de sen ten ças coor de na das em que es ntrem pa la -

vras da das.
d) Dic ta do de sen ten ças do li vro de lei tu ra.

Arith me ti ca

a) Exer ci cios  oraes: as qua tro ope ra ções so bre nu me ros de 1 a 10,
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por  meios con cre tos in clu si ve exer ci cios de frac ções.
b) Lei tu ra des ses exer ci cios fei tos no qua dro-ne gro pe lo pro fes sor.
c) Con ta gem di rec ta de ob jec tos e gru pos de ob jec tos de um em

um, de  dois em  dois, de  tres em  tres, etc. até do ze es ten den do-se es te
exer ci cio até cem.

d) Con tar de dez em dez até cem.
e) Al ga ris mos ro ma nos e ho ras do re lo gio.
f) Co ne ci men to pra ti co do me tro, li tro e ki lo.
g) Exer ci cios es crip tos: lei tu ra e es crip ta de nu me ros até cem e

uso de sig naes +, -, X, ̧  e =  pra ti ca dos nas qua tro ope ra ções.
h) Exer ci cios gra dua dos das qua tro ope ra ções até cem.
i) Pro ble mas fa ceis.
j) Cal cu lo men tal  e ra pi do.

Geo gra phia

a) Pri mei ras  idéas de orien ta ção na sa la de au la, po si ção dos ob -
jec tos na sa la de au la; á fren te,  atrás, á di rei ta, á es quer da, na par te su pe -
rior, na par te in fe rior, com re pre sen ta ções gra phi cas.

b) Des crip ção do ca mi nho que o alum no per cor re em se di ri gin do
á es co la.

c) Exer ci cios de orien ta ção re la ti va men te á lo ca li da de em que es -
tá a es co la.

d) Co nhe ci men to dos pon tos car deaes pe lo nas ci men to do sol.
e) Me di da do tem po: a ho ra, o dia, a se ma na, o mês e o an no. 

His to ria do Bra sil

a) Pa les tra com o alum no so bre o lu gar, on de el le nas ceu, on de
nas ce ram  seus ir mãos,  seus  paes e pes soas co nhe ci das, de mo do a dar-
lhe a  idéa de Pa tria. No me de nos sa Pa tria.

b) Pa les tras so bre as ri que zas e bel le zas na tu raes e re cur sos de
nos so  paiz, de mo do a des per tar na crian ça sen ti men tos de en thu sias mo
pe la Pa tria.

c) Co nhe ci men to dos vul tos  mais no ta veis da nos sa His to ria. 

Scien cias Physi cas e na tu raes. Hygie ne.

a) No ções sim ples e prac ti cas acer ca das pro prie da des dos cor -
pos: trans pa ren cia, opa ci da de, bri lho, du re za, po ro si da de, di la ta ção,
fór ma, etc.

b) No ções re fe ren tes á uti li da de das plan tas e dos ani maes. Ob -
ser va ções so bre as plan tas  mais  uteis e com muns no mu ni ci pio.
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c) Co nhe ci men to de plan tas e ani maes  uteis e de plan tas e ani -
maes no ci vos. 

d) Con se lhos con cer nen tes á ali men ta ção: o as seio do cor po.

Ins truc ção mo ral e ci vi ca.

a) Re ci ta ção de tre chos mo raes e ci vi cos, pre via men te ex pli ca dos
pe lo pro fes sor.

b) De ve res das crian ças pa ra com  seus col le gas, ir mãos,  paes e
mes tres.

c) De ve res de ca ri da de. De ve res pa ra com  seus su pe rio res,  iguaes
e in fe rio res.

d) De ve res pa ra com as au to ri da des.

Tra ba lhos ma nuaes.

a) tra ba lhos prac ti cos de hor ti cul tu ra, ar bo ri cul tu ra e jar di na gem.
Ac cres ce pa ra a sec ção fe mi ni na:
b) cro chê de li nha e lã.

Cal li gra phia: co pia de sen ten ças es crip tas no qua dro-ne gro pe lo
pro fes sor.

De se nho: co pia de ob jec tos mui to sim ples.

Mu si ca: can to co ral de  hymnos e can ções.

Gymnas ti ca.

a) Exer ci cios cal lis the ni cos.
b) Jo gos gymnas ti cos ao ar li vre.

Geo me tria: es tu do da es phe ra, cu bo, cylin dro, he mis phe rio, pris -
ma qua dran gu lar, á vis ta dos so li dos.

2º a nno

Lei tu ra.

Lei tu ra ex pli ca ti va, lei tu ra si len cio sa, lei tu ra ex pres si va no li vro
adop ta do.

Re su mo do as sump to li do. 
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Lin gua gem  Oral

a) For ma ção de sen ten ças af fir ma ti vas, ne ga ti vas, in ter ro ga ti vas,
ex cla ma ti va  e in ter ro ga ti va, so bre oc cu pa ções ma te riaes com pa la vras
da das pe lo profes sor.

b) Pa les tras so bre a cul tu ra de ce reaes, hor ta li ças, for ra gens, can -
na de as su car, ca fé, al go dão, cria ção de ga do, con ser va ção das ma tas,
uti li da de dos ve ge taes, ma dei ras de cons truc ção, etc.

c) Re pro duc ção de his to rias, fa bu las e epi so dios con ta dos ou li -
dos pe lo pro fes sor.

d) Exer ci cios de dic ção.

Lin gua gem Es crip ta.

a) Co pia de tre chos do li vro de lei tu ras.
b) Dic ta do de pe que nos tre chos do li vro de lei tu ra
c) Des crip ção de ob jec tos, ani maes ou gra vu ras, á vis ta da

clas se.
d) Re pro duc ção de his to rie tas li das ou con ta das pe lo pro fes sor.
e) Em pre go dos sig naes de pon tua ção em to dos os exer ci cios.

Arith me ti ca.

a) Ex pli ca ção das uni da des, de ze nas, cen te nas, mi lha res, etc. por
 meios concr tos, ler e es cre ver nu me ros.

b) As qua tro ope ra ções fun da men taes so bre nu me ros in tei -
ros. Pro vas das mes mas. Pro ble mas de uti li da de prac ti ca,  oraes e
es crip tos.

c) Co nhe ci men to de frac ções or di na rias  e de ci maes.
d) No ções so bre o syste ma me tri co de ci mal.
e) Ex pli ca ções so bre a moe da na cio nal, de me tal e de pa pel.
f) Lei tu ra e es crip ta de quan tias.

Geo gra phia

a) Es ta ções do an no. Es ta ções do plan tio e da co lhei ta.
b) Lo ca li da de da es co la, es tra das de fer ro e de ro da gem.
c) Tra ça do do con tor no do Es ta do de S.Pau lo.  Localiza`'cão par -

cial das ci da des,  rios, es tra das de fer ro, por tos, mon ta nhas, etc. Es tu do
ele men tar com ple to do Es tado de S. Pau lo.

d) No ções ele men ta res so bre o Bra sil.
e) Li gei ras no ções so bre o sol, a lua, es trel las, co me tas, eclip -

ses, etc.
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His to ria do Bra sil

a) Da tas na cio naes. Fun da ção da ci da de de S.Pau lo.
b) Con tos so bre a vi da dos gran des bra si lei ros, com ple tan do-se e

de sen vol ven do-se o es tu do fei to no pri mei ro an no.

Scien cias Physi cas e na tu raes. Hygie ne.

a) O ho mem: par tes do cor po hu ma no. Os sen ti dos. Con se lhos
hygie ni cos.

e) Os ani maes  uteis as sim dis tri bui dos.: 1º ani maes do mes ti cos,
2º ani maes em pre ga dos na ali men ta ção, 3º ani maes que for ne cem ma te -
ria-pri ma ás in dus trias, 4º ani maes que nos dão ves tua rio, 5º ani maes
que nos são al lia dos con tra os ani maes dam ni nhos, 6º ani maes que ser -
vem pa ra nos so re creio.

b) Mo les tias de ani maes e sua trans mis são aos ho mens.
c) Ve ge taes: ar vo res, ar bus tos e her vas. Ar vo re dos, bos ques, flo -

res tas. As plan tas e sua uti li da de. Ar vo res fruc ti fe ras. O po mar. Pro tec -
ção e des crip ção das ar vo res. Mo les tias das plan tas.

d) Es tu do in tui ti vo dos mi ne rais ao al can ce do alum no: pro prie -
da de, em pre go, va lor, on de são en con tra dos e  meios de sua pre pa ra ção
pa ra as in dús trias.

Cal li gra phia: co pia das sen ten ças , pa la vras e le tras es crip tas no
qua dro-ne gro pe lo pro fes sor.

De se nho: de se nhar ob jec tos sim ples, fo lhas e fruc tos. De se nhos
da ima gi na ção.

Mu si ca: can to co ral e  hymnos.

Ins truc ção mo ral e ci vi ca.

a) Tre chos mo raes e ci vi cos apro pria dos á ida de e pre via men te
ex pli ca dos.

b) His to rie tas sin ge la men te nar ra das pe lo pro fes sor, en cer ran do
fac tos de pa trio tis mo, he rois mo, ab ne ga ção, etc.

c) Re ci ta ti vos: pro sa ou ver so, com  idéas de ci vis mo e pa trio tis -
mo.

d) Pa les tras so bre ci vi li da de, re la ti vas aos  paes, pa ren tes, pro fes -
so res, col le gas.

e) Com por ta men to das crian ças na es co la, nas reu niões, nos lu ga -
res pu bli cos, tra ta men to de vi do aos cria dos e aos in fe rio res em ge ral.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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In sis tir so bre o res pei to á rua, e es pe cial men te con tra as ins crip ções in -
con ve nien tes nas pa re des, nos mu ros, nos mo veis, etc.

Tra ba lhos ma nuaes.

a) Fei tu ra de uten si lios sim ples ene ces sa rios aos tra ba lhos de
hor ti cul tu ra, ar bo ri cul tu ra e jar di na gem que se pos sam rea li zar com os
ma te riaes en con tra dos nas vi zi nhan ças da es co la. 

Ac cres ce pa ra a sec ção fe mi ni na: Pri mei ros ele men tos de cos tu -
ra: pos pon tos, bai nhas, pon tos, re men dos, ser zi dos, ca sea dos, pre gar
bo tões, etc.

Gymnas ti ca.

a) Con ti nua ção e de sen vol vi men to dos exer ci cios fei tos no pri -
mei ro an no.

b) Mar chas e cor ri das. 

Geo me tria: Pyra mi de, co ne, pris ma, quan to á su per fí cie, ás fa ces,
ás li nhas e aos an gu los.

3º anno

Lei tu ra - lei tu ra de pro sa e ver so. Re pro duc ção  oral do as sump to.
Lei tu ra sup ple men tar.

Lin gua gem  oral.

a) Re ca pi tu la ção do es tu do fei to no 2º an no, com  maior de sen vol -
vi men to.

b) Des crip ção de ob jec tos  usuais e de ani maes do mes ti cos, ex -
pos tos em clas se ou ob ser va dos alhu res.

c) For ma ção de sen ten ças que de sen vol vem no alum no o co nhe -
ci men to das dif fe ren tes va ria ções das pa la vras.

d) Co nhe ci men to das pa la vras va ria veis e in va ria veis em exer ci -
cios pra ti cos

e) Re ci ta ção de poe sias, mo no lo gos e dia lo gos

Lin gua gem es crip ta.

a) Re pro du ção de nar ra ções, fa bu las e his to rie tas, etc
b) Des crip ção de es tam pas ex pos tas á vis ta dos alum nos.
c) Com po si ção so bre as sump tos da dos
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d) Re dac ção  de car tas, bi lhe tes, re ca dos e re ci bos
e) In sis tir em to das as li ções so bre sig naes de pon tua ção

Arith me ti ca.

a) Re ca pi tu la çào do es tu do fei to no 2º an no
b) Com ple tar o es tu do do syste ma me tri co de ci mal. Pro ble mas e

ques tões prac ti cas.
c) As qua tro ope ra ções so bre frac ções de ci maes. Pro ble mas e

ques tões pra ti cas
d) Co nhe ci men to de frac ções or di na rias.

Geo gra phia.

a) O Bra sil: os Es ta dos e  suas ca pi taes.
b) A ter ra: es tu do fei to no glo bo e de pois no pla nis phe rio, dos

con ti nen tes e ocea nos. Pai zes e ca pi taes  mais im por tan tes das cin co par -
tes do mun do.

c) Car to gra phia do Es ta do de S. Pau lo e do Bra sil, si mul ta nea -
men te com as ex pli ca ções da das.

d) No ções so bre o sol, a lua, es trel las, pla ne tas, eclip ses, etc.

His to ria do Bra sil.

a) Es tu do bio gra phi co de ho mens que con cor re ram pa ra o en -
gran de ci men to do Bra sil.

b) O Bra sil re pu bli ca
c) O se gun do im pe rio e o pri mei ro.
d) A in de pen den cia.
e) O Bra sil rei no.
f) Ban dei ran tes.
g) Os in di ge nas e a ca te che se.
h) O des co bri men to do Bra sil.

Scien cias physi cas e na tu raes. Hygie ne.

a) O ho mem: or gãos, ap pa re lhos e func ções.
b) Ani maes: ani maes dam ni nhos as sim dis tri bui dos: 1º os que

ata cam os nos sos ani maes do mes ti cos e as plan tas cul ti va das, 2º os que
des troem as  nosss pro vi sões ali men ti cias e os pro duc tos da nos sa in dus -
tria, 3º os que nos ata cam di rec ta men te, pa ra si tas, ani maes ve ne no sos e
fe ras.

c) Clas si fi ca ção dos ani maes.
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d) Fes ta das  aves. Fes ta das ar vo res.
e) Plan tas: par tes de uma plan ta.
f) Es tu dos das flo res e dos fruc tos, das rai zes, das se men tes, etc.
g) Re pro duc ção  ve ge tal, dif fe ren tes es pe cies de en xer tia. Re pro -

du ção por  meio de es ta cas e de se men tes.
h) Plan tas pro prias da zo na que es ti ver a es co la.
i) Agri cul tu ra em ge ral. Ho ti cul tu ra e jar di na gem, em cam po de

es pe rien cia.
j) Nu tri ção ve ge tal.
k) Prin ci paes phe no me nos re la ti vos á grvi da de, ao ca lor, ao som,

e luz, á elec tri ci da de.
l)  Agua, ar, me taes.
m) No ções so bre hygie ne. O as seio em ge ral. Hygie ne da ali men -

ta ção e da res pi ra ção. In sec tos trans mis so res de mols tias. Hygie ne ru -
ral. Ef fei tos no ci vos do fu mo e do al cool. Vac ci na ção con tra a va rio la e
con tra a fe bre typhoi de. Sô ro an ti-ophi di co, an ti-diph the ri co e an ti-te ta -
ni co. Mo les tias con ta gio sas e in fec cio sas: im pa lu dis mo, an ci los to mo -
se, tu ber cu lo se, le pra, tra cho ma e rai va,  meios de evi tar e de tra tar.

Cal li gra phia.

a) Re pro duc ção no ca der no em bran co, de le tras de has te, le tras
com pri das, le tras cur tas, al pha be to maius cu lo.

b) Exer ci cios pa ra de sen vol ver o pu nho e os de dos.
c) Co pia do li vro de lei tu ra.

De se nho.

a) De se nho do na tu ral de pai sa gem sim ples.
b) Re pro duc ção de mo de los geo me tri cos em di ver sas po si ções.
c) De se nho de in ven ção.

Ins truc ção mo ral e ci vi ca.

a) Da tas na cio naes. A ban dei ra. Fes ta da ban dei ra.
b) Des per tar e for ta le cer os sen ti men tos ge ne ro sos.
c) Re pri mir as in cli na ções pe ri go sas.
d) Cul ti var a cons cien cia, for mar ha bi tos de con duc ta mo ral, de -

sen vol ver o sen ti men to es the ti co.
e) De ve res pa ra com a Pa tria.
f) As elei ções.
g) O  jury.
h) De ve res e di rei tos do ci da dão.
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i) Lei tu ra e com men ta rio de um ma nual de ci vi li da de.

Tra ba lhos ma nuaes.

a) Tra ba lhos de hor ti cul tu ra e jar di na gem.
b) Ap pli ca ção ma nual de fo lhas, fi bras le nho sas, vi me, ci pó, cou -

ro, pel los, pen nas, etc.
Ac cres ce pa ra a sec ção fe mi ni na: Exer ci cios de cos tu ras, ser zi -

du ras, fran jas, ma lhas, ali nha vo,etc.

Mu si ca:   hymnos e can tos.

Gymnas ti ca.

a) Exer ci cios cal lis the ni cos.
b) Mar chas, cor ri das e jo gos.
c) Exer ci cios de es col tis mo.

Geo me tria.

a) Ava lia ção das  areas dos in di vi duos, qua dri la te ro, poly go nos.
b) Cir cum fe ren cia e  suas li nhas.
c) Cir cu los.
d) Pro ble mas.

Se cre ta ria de Es ta do dos Ne go cios do In te rior, 
8 de agos to de 1918.
Os car Ro dri gues Al ves.

Nota: Diagramação diferente ao do livro físico
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De par ta men to de Ar qui vo do Es ta do de São Pau lo:
- Nú me ro de or dem: 4864, 4865,4866,4867,4868.  Ins tru ção Pú -

bli ca: re que ri men tos e ates ta dos de pro fes so res.
- Nú me ro de or dem: 4917. Ins tru ção Pú bli ca: re la ção de alu nos.
- Nú me ro de or dem: 4929 ,4930, 4931. Ins tru ção Pú bli ca: re la -

ção das lo ca li da des com "le tra S" - Ca pi tal.
- Nú me ro de or dem: 5001, 5002. Ins tru ção Pú bli ca: ofí cios di ver -

sos ao ins pe tor ge ral.  
- Nú me ro de or dem: 5098. Ins tru ção Pú bli ca: ofí cios de São Ber -

nar do.
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- Nú me ro de or dem: 4965. Ofí cios di ver sos ao pre si den te da pro -

vín cia.
- Nú me ro de or dem: 1102,1202,1201,1109, 3445, 4313, 4385,

2377, 4246. Ma nus cri tos en ca der na dos.

Fun da ção Pró-Me mó ria de São Cae ta no do Sul:
- Li vros de  Atas da So cie tà di Mu tuo Soc cor so Prin ci pe di Na po li.
- Li vros de  Atas da So cie da de Be ne fi cen te In ter na cio nal  União

Ope rá ria.
- En tre vis tas do Pro je to His tó ria de vi da.

Mu seu de San to An dré:
- Li vros de  Atas da Pre fei tu ra Mu ni ci pal de São Ber nar do.
- Nú me ro de or dem: S1L1, S18M1, S28L1, S17L3, S17L5,

S17L6,S17L7. Ins tru ção Pú bli ca.
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