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RESUMO 
Tram-se da comunical;iiu dos resultados alcanqados em investlga~Ao no campo da Histbna da 
Educat;lo, espevificamen~c, na area da Historia day Institui@es Educac'ionais. A institui~jo cm 
exame c a Escola Es~adual de Uheriindia. sediada em Uberlindla, Minas Gerais. Esta pesqulsa 
objetitou analisar a Historid da Escula Estadual de  Ukrlindia a partir das representa~6es saclais . 
consrmidas ao seu redor na c ihde  e regi20 no de 1929 a 1950. KO decorrcr dessu In\estigaq3o 
foram consultadas a bibliomafia naciona) c intern~ciarl~l sobre o assunto. os documn~tus do accrvo 
da cscc~la, hem como ]or& de Cpuca. futografias e docurnentos do ai.cen.u do arqulvo piiblico 
municipal. Alem dissu, foram impoflantcs os depoimentos reculhidos junto a c.r-alunos e ex- 
prufessores do vnltgio, entre outrou. Oh rcsultados alcan~ados dernunstraram quc as r<presenu~cfies 
sociais construidas en1 torno da Escola Estadual de Ubcrlindla conferiram centralidade a essa 
instituiqio na cidade e rqiao do Triingulo Mineiro, o que conrrrbuiu para legitimar scus epresws 
cornu futuros dir~gentcs dos setores public0 e privado. Alim disro. hi possivel apreendcr a dlmen.clu 
conservadora c xidiciunal da escola, corn a ta l~rlzacio da piitria e da disciplina como rnodel.idoras 
dos cspiritus. med~antr a aq50 dos professores vocaciunados para a ~nissio educational. Nesse 
sentido, pbde-seperceber a disthcia do ideirio vlgente na escola emrc la~ in  iquelr prectlnizado pclo 
mtlt lmento escolanovista que~nfluenciavaas rsforrnas educacionais do periodo 
Palavras-Chave: Flistbrie dab Instif,ri~des Educacionais -Escola - Representqacr Sociais. 

ABSTRACT 
rt concers the c~rnmunication of the results achieved In the investigation on the History of 
Educational lnslitri~ions area. The instirution in question IS rhc State School of Uberlindla. locatcd in 
Ubcrlindia, Minas Gerais. This research had the purpose to analyse the History ofthe State School of 
Uberlindra fro111 the social representations huiIt around itself 111 the city and region from 1929 to 
I q5O. During thrs rnvestigariun it was consulted the nacional and intemacional h~ bliuk~aphy on this 
lopic, the documents of the amount uf the school. as wcll as the seasons newspapers, photographs and 
documents of the municipal public file. Besrdes that, it's good to emphasize the importance 14 the 
statements that were gathcr frum former students and former teachcn uf the school. among uthrrs. 
The results achieved ~ h u w e d  that the sucial rt?prescntations builr around the State School un , 

Lbcrlindia had given centr3lncss to this institution in thc city and in Triingulo Mineiro area, wh~ctl 
contributed to legitimate its departures as future Icaden uf public and private Fectars. Besidcs, i t  u a s  
pus\iblc to apprchend the conservative and traditional dimension uf the school. with the appreciation 
of the count& and the discipline as spirits mode1111~g givcn to the action of the gifted teachers to the 
educatiot~s.l missiun. This way. II  cnuld be realized the distance from the ex Istent system of political 
and social ideas a t  school w~th  r e ~ a r d  to that extoled by 111e muviment that used tu influence 
educational of rhepcriod. 
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A tematica dessa investiga~go refere-se as representaqks sociais construidiw sobre 
a Escola Estadual Uberlindia', no period0 de 1929 a 1950. A pesquisa Insere-se i10 

c a m p  Ja Educaqlo, na sub-area da Histbria da EducaqBo, especificarnente vincu!adn 
as trmatiticas presentes na Histbria &as tnstitui~6es Educacionais. 

A problematica da pesquisa envolve o interesse pel0 passado de uma das mais 
antigas instituiq6es educacionais da cidade de Llherlindia, lnstituiqfio emblemitica 
dada sua gtnese privada. em 191 2, e sua consolidqZo como escorn publica, desde 
1929. De fato, a eseola, dedicada i forrnaqao de secundaristas, tomou-se referencia na 
cidade de Uberlandia, sendo que o period0 enfocado nesta investigaqgo, 1929 a 1950, 
pol-ecr assinalar o mornrnto de cristaliza~5o da imagetn social da escola. 

Nessa tpoca, a escola tornou-se pblo de demonstraq6es civicas, culmrais: 
esportivas. AlCm disso, seu modelo pedagogjco, que unia disciplina, rigidez. separaq80 
e controle dos curpos, tornuu-se referzncia para outras instituiqces 2 modelo de escola 
de quulidade para pais ealunos. 

A in~esiigaclo acei-ca dessa escola tomou-se impofiante a medida que pode-se 
perceber o nunlero consideravel de seus egressos que ocuparam e ocupam cargos 
psblicos e que dirigern empresas privadas na cidadc de Uberlhdia. Cidade esta que 
passou a ocupar, desde os ams sessenta, centralidade na rcgigo do TriBngulo Mineiro e 
Alto Paranaiba e que, por esve motivo, ganhou peso politico regional, contando para 
isso corn politicos que, em quase sua totalidade, passaram sua juventude nos bancos da 
atualmznte nomeada EscoIa Estadual de Uberlindia. 

A deliinitaqiio da abrangencia temporal da investigaqiio do period0 cornpreendido 
enme os nnos de 1929'e 1950 e explicsdo pel0 fato de que. fai em 1929 que n escola 
passou para osetor phblico. momento em que houve consideravel evoluqlo do nhercl  
de alunos no qua1 se crih:alizou a imagem social da e~cola. 0 s  anos cinqiienta, por sw 
tumo, assinalarn urn momento de expanslo quantitativa ~nuito forte, nos marcos do 
desenvolvimentismo e da rnassificaq20 do ensiw que se jniclava, o que acarretou 
considedvel alteraq30 da identidade da escola. 

Provavelmente, a importhcia em se realizar urn estudu como este esteja vinculado a 
possibilidade de contribuir para o alargan~znto do conhecimento dos processes 
educacionais oconidos na cidade de Uberlhndia, estahelecer cone~6es entre o qiie se 
gassava em urna escola singular e o seu entorno, bem como conferir visibilidade 
p~iblica a illna sCrie de documentos e idkjas que, cum a aq2o do tempo e do descaso do 
Estado estariam fadadas A destruiqgo. 

Destt modo, pode-se afrmar que o interesse central da investigaqSo realizada 
prendeu-se a tentativa de apreensso das representaqoes sociais construid~s sobre a 
Escola Estadual de Uberlindia. P a n  tanto, foi necessirio efetivar alguns estudos 
- - - - 

' .A csco13 611 fundada ~ 1 ~ ~ 1 9 1 2 .  <or11 a clesjpay.io dc Ginisio de Uherah~nhl.  k r n  19.2'). corn a cstaduali;.a#t~. 
foi desi~rlsda, pcir d@ns meses, ct>mu Ginisio 3iineiro de Ubcrlinda. N e ~ t r  mesmn anu, devidn i n ~ u d a n ~ a  dc 
nbjrnc d3. cidadc dr S ~ < . I  Pedro clc I!hcr~bmha para U b c r l i d a ,  a cscola passuu a szr designads p o c  Gnisin  
Minclro Je Ibc r l i nda .  b,m 1944, a escola parlnu a ser dcslgnarij corn* Col&u Esradual de LiberlhJia r: por 
tim, em 1968. receheua despaqio queconhtrvaarc os &is dr hoje, Escfnla Lstadud dr Ubc:lincba. 
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tei~~-icos preliminares visando ao aprofundamento do conhecimento do campo de 
pesquisa sobre as institui~ces educacionais, o exarne da situaqlo educational em 
ambito national, regional e. por fim, local, bem como a apreens3o dos movimentos e 
opinlbes particulares sobre a escola analisada. 

E importante ressaltar que a educwio escolar, quando rematirada. tern. em suas 
instituiqbes, o local onde se desenvolvem, de falo, o cotidiano du enslllo e da 
aprenhzagem siste~watizada. Essas lnstituiqbes que, muitas vezes, conribuen~ para a 
permanencia das estruturas de classe existentes nas localidades brasi leiras. eserceram 
papeis extremamente diferenciados no que diz respeito i fonna~iio de qua clirntcl;~. 

Ao enfocar a Escola Estadual de L'berkindia na perspectiva de apreensGo das 
representaqfies sociais sobre ela constmidas. partiu-se do entendlmento de 
rqresentaqlo como sendo uma forma de organizaq50 do conhecimento d:i realidvde. 
e~nbora entendendo essa realidude. colno uma construc50 social. 

As representaq6es colerivas fornece~n sistemas de valores indispet~uivris pi~rii  a 
vida dos grupos sociais a medida em que regulam a orgmizaqb sitt~bilicn e 
inconscientc darealidade para todos o individuos de uma comunidadc drtmninada. 

Par;] Chartier, 

.ds i-t~resentapjes do rnlrnc/o sociul msim constmidus, 
r ~ 1 1  hnm a,~,vilr,~n u irrr ii:t*rsuiru'ade u't. urn diugn6stcco,findudo 
t ~ r r  I-nziin. ~ij(7 S ~ I ? I ] ~ ,  ~ i ~ ~ ~ r m i n u d ~ ~ i n ~ p e l  interesses dde grupo 
qrle es , / i~~jenl .  Dai, para cadu caso, o neoessurio 
n?/r~r-io nanlc~tlro  do.^ dl FCU~.FOS pmfi~idos corn a posiqco de 
quem o,~ 14 I I /CO' 

Houve diversidade de materiais historicos consultados e construidos durante a 
investigaqiio, inclulndo: bihliografa hlstorico-educational, normas educacionais, 
noticius publicadas em prri6d1cus locais, documentos escolares, iconografia e diversos 
depoentes. 

Quanto a bibliogmfin hiutdrico-educacional pdde-se aproveitar da textualidade j;i 
conhecida sobtr n temiiticn dn cdusaqzo escolar, adensada. sobretudo pelo exame 
rneticuloso dc literatura sobl-2 representaq6es sociais, oriundas do carnpo socio16~ico e 
histbricu. 

Quanto aos docuinentos mais afetos a escola analisada, consultou-se documentaqio 
de seu proprio acervo que, infelizmente, n8o possui a adequada guarda, organizaqgo e 
conservaqGo; docuinentos Iocalizados no Arquivo Publico Municipal, especialmente 
jornais e revistas da epoca abrangida pela investigac;So; documentaqSo iconografica, 
sobretudo do Arquivo Jerbnimo Arantes, localizado no Centro de Docuinentaq50 e 
Pesquisa em Historia - CDHIS; docurnentaq5u prssoal Jr membros da escola que 16 
estavam no period0 coberto pela investigaqGo. 

Quanto aos depoimentos colhidos para efetiva~io da pesqursd. totditarnm doze 
entrevistas realizadas diretamente pela investigadora e uma apruleitada dr projeto 
desenvolvido pelo Arquivo Publico Municipal. 

2 K r y ~ r  CCIhRTlliR. Hist6riaCulrurd:en~repraucs~erepre~mra~iJtr, p 1 L 
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Pane considera\;el dos depo~lnentos foi colhida de alunos que estudaram na escola no 
periodo de 1929 a 1950. Tendo em vista a necessidade de percepqgo do papel que a 
escola teve nn fornlaq50 da elite dirigente optou-se por concentrar os esforqos de 
rrcolhimentu de depoimmtos orais sobre egressos que ocuparam ou orupassem 
fun~bes destacadab na sociedade. 

Niio foi possivel entrevistar diretamente nenhum professor que estivesse na escvla 
no petitdo coherto pela investigaqlo, pois muitos ja haviam falecido ou nSo foran1 
mcontradou. Outros ainda nrio quiseram conceder entrevista, motivados por alegada 
doen~a 011 pordzuir~trresse. 

Desse modo. optou-se pela uti1izar;Go de urn depoimento colhdo pelo Arquivo 
Publico Municipal corn o Prof. Osvaldo Vieira Gon~alves~  conhecido como Prof. 
Vadico, diretor da escola cntre 1939 e 1968: ou seja, durante grande pane do periodo 
coherto por essa investigaqb'. ~ l C m  disso, foi possivel entrevistar o Prof. Celso C'orrra 
dos Santos que. apesar de nlo ser professor durante o periodo em quest50 rrnbalhou 
nesta instituiq5o como professor de I 96 1 a 1972 tendo sido diretor no period0 de 1 968 
at6 1972. Forneceu informa~bes importmtes sobre os professores cam os quais 
conviveu nos anos sessenta e qur jb estovam ns escola ha Ivngo tempo. 

As entrevistas foram realizadas a partjr dt: roteiros comuns, elaborados previamente 
e destinados a ex-alunos e ex-professures. corn cerca de vinte questfies cada uma, 
versando sobre o cotidiano da escola, suns relaqbes corn a comunidade e a imagem que 
cada urn dela fazia. 

Sem duvida, os depojmentos foratrl valiosos para o alcance dos objetivos presentes 
nessa investigap80, pois ao allarern-sc ao conjunto documental jh examinado, deram 
mais vida ao objeto estudado. Dz fato, por tneio do exame concreto das falas presentes 
na diversidade de dclcumentos consultados e produzidos, falas que pela sua 
marerialidade'pmitiram a percepqio das rcprescnpa~des constantes no corpus social, 
tornou-se possivel contribuir para a constru~Po de uma interpretaqHo acerca das 
representaqbes sociais veiculadas sobre a Escola Estadual de Uberlindia no periodo em 
qucstio, bem como o papel exercido pela escola na forma@o dos jovens que a 
freqiien tavam. 

1. Apontamentos te6ricos sobre representa~iies sociais das instituiqBes 
educacionais 

A Historia das Instituiqbes Educacionais e uma tendtncia recenre nn historiognfia 
educac ional brasileira que confere relevhcia epistemolCIgica e teinati ca 80 exame das 
su~gularidades sociais em detriment0 das anarises de conjunto que se faz~nnt presentes, 
sobretudo, nos trabalhos da Histbria da Educaqiio brasilelros. 

No process0 de investiyaq50 das instituifbes encontram-se jnfor1naqGes de natureza 
variada, presentes em fontes orais. documentais, arquitetdnicas e iconograficas. Desta 
maneira, procura-se mostrar a importincia do estudo das inutitui~bcs escolares, pois 
esta e uma forma de se preservar a memoria educational e inovar as interpretaqaes da 
Historia da Educacgo. 

3 Trara--c dc um.1 Il,r>p c n t r c v w t l .  In I lwnlA em 16 pmfinas, realizada por Creuza Rc7cntlc. 1 . ~ 1 7  (,laudla) 
Ullrxirac ;\tan> J~,rt MameJe. em 25 Je~. lne~rode 197rJ.noTearroRondon Pachccr), cm Uberlindl~ 
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A Hist6ria das Instituiqdes Educacionais C uma tendencia recente na historiografia 
educacional brasileira que confere relevincia epistemologica e tematica ao exame das 
singularidades sociais em detriment0 das analises de conjunto que se faziam presentes, 
sobretudo, nos trabalhos da Histbria da Educaqgo brasileiros. 

No processo de investigaqlo das instituiqfies encontram-se informaq6es de natureza 
variada, presentes em fontes orais, documentais. arquitethnicas, e iconograficas. Dusta 
maneira. procura-se mostrar a importincia dn estudo das instituiqdes escolares, pois 
esta 6 uma forma de se preservar a rnembria educacional e inovar as interpretacljes &a 
Historia da Educaqso 

Atualmente, a escola tern sido objeto de diversos estudos das Cikncias da EducaqSo. 
A partir desse fato percebe-se a existhcia de um afastamento da produqgo proveniente 
da Hist6ria da EducaqGo do caratet prescritivo e justificador que ela comportava antes, 
passando a elaborar suas interpretaqces sobre o passado educacional, por meio da 
analise de urna skrie de evidencias e nlo apenas da 1egisIat;lo educacional. 

Nesse sentido, a Historia da EducaqGo beneficiou-se enormemente da renovaqlo 
historiografica proveniente da Hist6ria Nova, especialmente do carater cultural mais 
amplo que ela assumiu, corn a prevalincia da visiio de totalidade, ern substituiqirio Is 
vis6es mais estreitas. seja da Historia Politica traditional ou do marxismo vulgar e todo 
economicis~no que o comportava. 

As pesquisas historiograficas na irea de instituiqdes escolares parece destacar os 
atores envolvidos no processo de desenvolvimento educative que ocorre nas escolas. 

Aeste rcspeito, Justino Magalhles diz o seguinte: 

Compreender e explicar a existkt~ciu Irisrdrica de uma 
instituiqcu ioduuativa &, sem deicur de in fegrci-ku nu reuiidade 
wais umph que h o sisbemla educarivo, contextualizci-la, 
implicundc~-a no  q uadro de a>oluc;a"o de uma comunidudr e de 
umu regifio, .4 por jim sistemutizur u (rejt.~-urt.ve~--Il~e u 
itit~erario de vida na sua multidr'm~n.~ionulidade, conferindo 
urn sentido hisrorico'. 

A pmir dessa renovaq20 historiogrrifica passa a existir uma revalurizaqgo da 
meinhria, representaqdes e experiEncias, corn a recuperaqio das marcas do passado e 
abertura a diversas fontes de inforrnaqSo. Nesse contexto, a preocupaqio que existe 
neste tipo de pesquisa e de se buscar uma aproximaqIo do cotidiano escolar, suas 
prriticas, representa~des e apropriaqdes, tentando enconuar possiveis interpretaq6es 
sobre a historiada instituiq&o a ser investigada. 

Dessa maneira, a apreensgo dos elementos que conferem identidade a instituiqIo 
educacional, isto e ,  os eleinentos que possam conferir sentido h i c o  no cenirio social 

'~rlstlno hi ?<;XI .I-I?;liS, Cofffnkhporo Hartdm dos Ins t i~~j~CesELeot~~ns:  entre 3. mernjrk e o arquivo, p. 2. 
































































