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ESTRUTURA EDUCACJONAL NA PRIMEIRA REPUBLICA 1 

Arilda lnes Miranda RIBEIR02 

RESUMO: A pesquisa Vestigios da Educa9ao Feminina no Seculo XVIII em Portugal procura reunir o maior 
numero possivel de informa96es sobre a Educa9ao das mulheres portuguesas no seculo XVIII. Busca-se estas 
informa96es em autores que escreveram sobre a necessidade e a concep9ao desejada para a educa9ao 
feminina em Portugal. A representa9ao do universo feminino e analisada a partir de leituras realizadas sobre 
genero e educa9ao em dois aspectos: como ato de escolarizavao e como pratica de sociabilidade.Analisa 
tambem algumas vozes dissonantes e consoantes ao Marques de Pombal, durante o reinado de D. Jose I. bem 
como relatos de alguns viajantes, relatives as mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Hist6ria da Educa9ao- Portugal- Seculo XVIII ; Educa9ao Feminina- Seculo XVIII 

ABSTRACT: The research Vestiges of the Feminine Education in the Century XVII I in Portugal tries to gather 
the largest possible amount of information about the Portuguese women's Education in the century XVIII. We 
looked for these information in authors that wrote . about the need and the conception desired for the feminine 
education in Portugal. The representation of the feminine universe is analyzed starting from readings 
accomplished about gender and education in two aspects : acquiring knowledge and as sociability practice. It 
also analyzes some dissonant and consonants voices to Marques de Pombal , during the reign of D. Jose I, as 
well as reports of some travelers , relative to the women. 
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lntrodu(,(ao 

A palavra estrutura origina-se do verbo 
Iatino estruere que significa construir. De acordo 
com Saviani (1990) ha confus6es de entendimento 
sobre o fato de construir ser algo ja construido ou 
em constru9ao. No entanto, na area educacional , 
Estrutura educacional e geralmente vista como 
sin6nimo de Sistema educacional. Sistema 
entendido como situa9ao ou organiza9ao do 
ensino . 

A disciplina Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Basico Brasileiro, ao Iongo dos anos, 
responsabilizou-se responsabilizado pela 
explicavao das reformas e legisla96es ocorridas na 
Hist6ria da Educa9ao Brasileira. lnfelizmente 

muitos educadores fundamentam-se nos artigos e 
paragrafos da Leis, sem "lerem" as suas 
entrelinhas. Em consequencia, a disciplina 
apresenta-se muito arida e estatica. Para Saviani 
(1990) e preciso entender o espirito das Leis: qual 
o contexto em que foram criadas , a que interesses 
vieram atender, os condicionantes s6cio
econ6micos e politicos, etc. 

Dessa forma , a Estrutura Educacional da 
primeira Republica s6 pode ser vista atraves de 
suas reformas educacionais porque o estudo das 
reformas e do maior interesse para aprofundas o 
conhecimento sobre a Educa9ao e suas rela96es 
com o meio externos. Sacristan (apud Silva & 

1 Prova escr ita referente ao Concurso de Livre Docencia na disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino Bas ico Brasil eiro. realizada em 
outubro de 2000 na Faculdade de C iencias e Tecnologia- Unesp- Presidente Prudente- Estado de Sao Paulo- Bras il. 

1 Docente do Departamento de Educa9ao da Faculdade de Ciencias e Tecnologia - Unesp - Presidente Prudente - Estado de Sao Paul o -
Brasil. 
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Gentili, 1996) afirma que as reformas sao 
referencias atraentes para analisar os projetos 
politicos, econ6micos e culturais daqueles que as 
prop6em e do momenta historico no qual surgem. 

0 fim do Imperio e a proclama~ao da Republica 
Brasileira 

Sao varias as raz6es do declinio do 
periodo do Imperio Brasileiro: D. Pedro II era um 
homem cansado pelo peso dos anos. Sua 
sucessora, a Princesa lzabel dedicava-se mais as 
obras assistencialistas da lgreja Catolica do que a 
causa da monarquia. Seu esposo, o Conde D'Eu 
nao aspirava muita simpatia do povo brasileiro. Os 
militares estavam descontentes com o soldo e a 
baixa dignidade das tropas depois da guerra do 
Paraguai. A vinda necessaria dos imigrantes 
confirmava-se com a abolic;:ao da escravatura em 
1889. A imprensa republicana denunciava o atraso 
do liberalismo brasileiro, ao comemorar o 
centenario da Revoluc;:ao Francesa . Roque 
Spencer Maciel de Barros diria que era epoca de 
um "banda de ideias novas" que surgiram no 
Brasil. Os estabelecimentos de Educac;:ao , 
financiados pela iniciativa privada anunciavam a 
decadencia do desgastado ensino imperial. Sem 
lutas, e conformado com a situac;:ao, o velho 
imperador despediu-se do Pais e o entregou aos 
Militares e Republicanos. (Prado Jr., 1973) 

Nos primeiros meses de governo, 
Deodoro da Fonseca sentiu o poder dos velhos 
baroes do cafe, agora denominados Corom'Jis da 
Oligarquia Cafeeira. Em breve, veio a renuncia e 
como segundo presidente assumia um civil: 
Prudente de Moraes. A partir daquele momenta, 
durante quarenta e um anos, teriamos uma 
alternancia de poder na presidencia do pais, entre 
mineiros e paulistas. Era a chamada Republica do 
Cafe com Leite. Os dois Estados, Minas e Sao 
Paulo e o Distrito Federal , o Rio de Janeiro, seriam 
os maiores beneficiados pelos republicanos de 
primeira hora. A autonomia consagrada pelo 
Regime Republicano fundamentado na Federac;:ao , 
deixou OS outros Estados entregues a propria 
sorte. 

A manuten~ao da Dualidade de Sistemas 
Educacionais 

0 sistema Dual de Ensino que existia 
durante o periodo imperial manteve-se na 
Republica dos Govemadores. Consequencia disso, 
foi a propria Constituic;:ao de 1891 , que instituiu o 
Sistema Federativo do governo, consagrando a 
descentralizac;:ao do ensino, a dual idade de 
sistemas. Em seu artigo de n° 35, itens 3° e 4° ela 
reservou a Uniao o direito de criar instituic;:oes de 
ensino superior e secundario nos Estados e prover 
educac;:ao secundaria no Distrito Federal, delegado 
aos Estados a competencia para promover e 
legislar sabre a educac;:ao primaria. Romanelli 
(1990) diria que na pratica ficou o controle do 
Ensino Superior e todos os niveis de ensino para o 
Distrito Federal e os Estados o controle do ensino 
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pnmano e o ensino profissional, que na epoca 
compreendia as escolas Normais para as moc;:as e 
escolas Tecnicas para rapazes. 

Em outras palavras , manteve-se a 
dualidade e a descentralizac;:ao do ensino que 
evidenciam o favorecimento da educac;:ao para a 
elite, ja que os Estados nao possuiam recursos 
suficientes para a implementac;:ao de um ensino 
Primario de quantidade e qualidade. E sabido que 
esse ramo de ensino exige investimentos vultuosos 
em sua estrutura. 

Alem disso, a oligarquia cafeeira nao 
estava interessada na expansao do ensino, ja que 
via um perigo na emancipac;:ao dos jovens. 0 
Ensino Tecnico, simbolo da industrializac;:ao que 
comec;:ava a ocorrer, solicitava mao de obra 
qualificada. No entanto, a populac;:ao urbana, nao 
estava interessada no ensino tecnico. A versao 
brasileira ao trabalho manual , preconizando por 
Fernando de Azevedo (1996) , constituia para 
minar e ensino profissionalizante. A velha 
mentalidade aristocratica prevalecia: o povo 
afastou de si a ideia de educar-se para o trabalho. 

E preciso considerar o fato de que no . 
comec;:o da Republica e apos a I Guerra Mundial, 
as classes medias que existiam na zona urbana 
nao tinham ainda a forc;:a numerica dos anos 30. 
Embora ja existisse uma pequena burguesia, uma 
camada media de intelectuais letrados ou padres, 
o grosso da populac;:ao ainda residia na zona rural. 
Para uma economia estruturada em base 
econ6mica agrario-exportadora , onde se assentava 
o latifund io e a monocultura , as condic;:oes 
educacionais eram ainda incipientes. 

Reformas Educacionais 

Alem da dualidade de sistemas 
educacionais, houve tambem durante a Primeira 
Republica a tentativa de varias reformas 
educacionais, para a soluc;:ao de problemas mais 
graves. A primeira delas e a mais famosa, foi a de 
Benjamim Constant. lnfel izmente como afirma 
Romanelli (1990) nao chegou a ser colocada em 
pratica, a nao ser em alguns aspectos. 

T entou-se com essa reform a a 
substituic;:ao do curricula academico pelo 
enciclopedico, com a inclusao das disciplinas 
cientificas, a criac;:ao do Pedagogium, que era uma 
espec1e de centro de aperfeic;:oamento do 
magisterio. Nao havia, no entanto, uma infra
estrutura institucional para assegurar a sua 
implantac;:ao e o apoio das elites. 

Alias, o desinteresse pela causa 
educacional , por parte dos dirigentes ficou 
evidenciado , quando o governo alardeou na epoca , 
que estava preocupado com a reconstruc;:ao do 
Sistema Educacional ao criar o Ministerio da 
lnstruc;:ao, Correios e Telegrafos , de curta durac;:ao. 
Juntava-se, assim , departamentos tao dispares em 
um mesmo orgao. 

Alem da Reforma Benjamim Constant , 
outras ocorreram: a Lei Organica Rivadavia 
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Correia, no Governo do Marechal Hermes da 
Fonseca (1911) que ocasionou-se urn retrocesso 
na evolur;:ao dos sistemas ao decretar total 
liberdade e autonomia dos estabelecimentos e ao 
suprimir o carater oficial do ensino. Tambem 
ocorreu a Reforma Carlos Maximiliano, que 
reformou o Colegio Pedro II e regulamentou o 
ingresso atraves dele nas escolas superiores. 
(Romanelli, 1990) Reforma Rocha Vaz, no 
Governo de Artur Bernardes, 1925, que 
representou a ultima tentativa de instituir normas e 
teve o merito de estabelecer um acordo entre' a 
Uniao e os Estados, com o fim de promover a 
Educar;:ao Primaria. Foi uma tentativa de eliminar 
os exames parcelados e propedeuticos. 

Azevedo (1996) e Romanelli (1990) estao 
de acordo, ao afirmarem que infelizmente todas 
essas reformas e outras nao citadas aqui por razao 
de espar;:o, foram tentativas frustradas. Talvez 
porque fossem isoladas e nao tivessem o apoio 
nacional para implementar;:ao. 

Fernando de Azevedo (1996), que 
tambem faria uma Reforma Educacional assim 
como Anisio Teixeira , diria que a Repub,lica, do 
ponto de vista cultural e pedag6gico foi uma 
tentativa que abortou. A vit6ria do Federalismo 
que deu plena autonomia aos Estados, n~ 
realidade, acentuou as diferenr;:as regionais. No 
plano educacional apenas Minas, Sao Paulo e o 
Distrito Federal, tiveram sucesso na implantar;:ao 
de seus sistemas educacionais. 

Em Sao Paulo 

Em Sao Paulo, as bases republicanas 
constituiram os principios programaticos no 
tocante a instrur;:ao publica, principalmente porque 
nessa epoca exigia-se o sufragio universal mesmo 
que s6 os homens pudessem votar. Reis Filho, em 
A 1/usao Liberal (1981) diria que a preocupar;:ao 
pela qualificar;:ao dos professores destacava-se ao 
lado da enfase ao ensino livre que era entao a tese 
defendida por positivistas, liberais, e cientificistas, 
em oposir;:ao aos conservadores cat61icos. 

Rangel Pestana , proprietario do Jornal 0 
Estado de Sao Paulo foi o criador de varias teses 
sobre Educar;:ao , criou inclusive o seu proprio 
colegio (Damiana Pestana) secundario para Mor;:as 
(Ribeiro, 1996). 0 ensino particular aumentara o 
numero de Escolas Normais Livres , bern como o 
Ensino Secundario. 

Caetano Campos, administrador da 
Escola Normais do Estado de Sao Paulo, de 
janeiro de 1890 a setembro de 1891, reformou-as, 
embora tivesse lido pouco tempo para isso. No 
entanto, alem de Campos, colaboraram para a 
reforma, o professor Joao Kopke, ex-professor do 
Colegio Florence de Campinas e do Colegio 
Pestana. Medico, de consideravel rename, auxiliou 
com seus recursos do Metodo Intuitive, e das 
ultimas conquistas da Pedagogia Europeia, na 
Escola Normal de Sao Paulo. 

Tambem nessa epoca foi fundada a 
Escola Modelo, anexa a escola Normal de Sao 
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Paulo, em meados de 1890, com duas classes 
femininas, dirigidas por Dona Guilhermina Andrade 
e Miss Marcia Browne, introduzindo a exemplo de 
Kopke, a tecnica do Metodo Intuitive. (Reis Filho, 
1981) 

A crenr;:a no poder educative das ciencias 
levou a ador;:ao de um Plano de Estudos 
Enciclopedico, desde a escola elementar e a todo 
o seu elenco de nor;:oes cientificas. As influencias 
de Comte e Spencer foram marcantes nas teses e 
argumentar;:oes em voga pela Educar;:ao Popular. 

Para Monarcha (1989), o Escolavonismo 
Brasileiro, que acentuaria-se na decada de 30 
estaria alinhado a outros movimentos d~ 
aspirar;:oes modernizantes , que buscavam dentro 
de suas particularidades a fundar;:ao do Partido 
Comunista, a Semana de Arte Moderna de 1922, o 
ciclo das rebelioes tenentistas, cujo apice foi a 
revolur;:ao de 30. 

0 novo perfil do educador, denominado 
"pedagogo profissional " emergiu a partir da decada 
de 20, com as Conferencias Nacionais 
patrocinadas pela ABE. E nesse periodo que surge 
uma pleiade da vanguarda educacional, do porte 
de Lourenr;:o Filho, Anisio Teixeira, Fernando de 
Azevedo, Francisco Campos e Carneiro Leao. 

Considerac;;oes sobre o periodo 

0 periodo da primeira Republica ou a 
chamada Republica Velha foi um dos periodos 
mais agitados em termos de ideias, movimentos 
politicos, culturais e sociais. Nagle (1975) em seu 
estudo sobre Educar;:ao e Sociedade na Primeira 
Republica cita , em pormenores , os movimentos 
como o Socialismo, o Anarquismo, o Tenentismo, o 
Modernismo, o lntegralismo, como exemplos da 
efervecencia politica. Cita o Entusiasmo pela 
educar;:ao e o Otimismo pedag6gico que tao bem 
caracterizaram a decada de 20 por ser uma atitude 
que comer;:ou a desenvolver-se nas correntes de 
ideias dos movimentos sociais e politicos. 

Tambem e preciso encerrar essas 
considerar;:oes sobre a Republica Velha citando a 
Carta Pastoral de D. Paschoal Lemme de 1916 
em uma atitude de evidenciar a nece~s id ade d~ 
lgreja em ministrar os ensinamentos cat61icos para 
o povo Brasileiro. Alem da Carta Pastoral os 
cat61icos fundariam tambem o Centro D. Vital' e a 
Revista A Ordem. 0 conflito entre liberais 
escolanovistas e os cat61icos ocorreriam nos idos 
da decada de 30. 

A Primeira Republica nao foi o espar;:o de 
implantar;:ao de uma Educar;:ao Nacional, porem foi 
em seus meandros propiciada a gestar;:ao dos · 
condicionantes de uma Organizar;:ao Educacional 
Brasileira. 

Como menciona Alves Jr. (1984) Educar e 
convencer. · E o convencimento se da 
responsavelmente pela necessidade de realizar a 
humanidade de cada um pela construr;:ao da 
humanidade de todos. lnfelizmente nao houve 
convencimento educacional no periodo da Primeira 



Nuances - Vol. VII - Setembro de 200I 

Republica e nas reformas que a sucederam. 0 
liberalismo politico e economico que gerou o 

liberalismo educacional , 
desigualdades sociais . 
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aprofundou as 
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