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RESUMO

Este texto inicia uma discus-
sáo sobre o processo de

escolarizagäo das prãticas corpo-
rals ladicas (jogos, brinquedos e

brincadeiras) realizadas por
criangas, em Belo Horizonte, entre

1897 e 1930, propondo uma
problematizagão da tensao entre a
cultura urbana e a cultura escolar,

suas relagOes, suas aproxima-
cOes, seus distanciamentos, suas
interpenetragOes, no interior desse

processo.

ABSTRACT

This text initiates a discussion
concerning the educational process
of the body related practices such
as games and toys carried out by
children in Belo Horizonte in the
period of 1897 to 1930. The main
purpose is to establish question so
that a confront between popular
games and toys and those ful filled
in school can be analized in their
approaches, their differences and
their reciprocal interferences insed
the process.2
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BELO HORIZONTE:
"Emblema da Nacao
Republicana"

a 100 anos, Belo
Horizonte foi pla-
nejada e construlda
corn a pretensao de
ser o marco de uma
ruptura. Ruptura
corn o antigo, o ve-
lho, o tradicional, o
caOtico, a desor-
dem,	 a
irracionalidade. Ela

seria, entao, o contra-ponto a urn tem-
po passado, que se queria extinto: seria
o moderno, o novo, a vanguarda, a or-
dem e a racionalidade. Enfim, Belo
Horizonte representaria "o marco zero
de urn novo tempo", de uma "nova era",
de urn "novo padrao civilizatOrio": a era
da modernidade, produtora das rique-
zas, das relacOes de troca, das comuni-
caciies e da vidadinfimica(Juliao, 1992).

Belo Horizonte foi fundada como
se fosse uma "obra capaz de atrair o
desenvolvimento e de superar a antiga
ordem". Por isso foi planejada como
uma "cidade-vitrine [para] exibir os as-
pectos da modernizacao que se acredi-
tava ja ser uma realidade no Estado"
(Julia°, 1992).

A Comissao Construtora da nova
Capital preocupou-se com ruas e aveni-
das largas, garantindo iluminacao, cir-
culacao do ar e ventilacao, de acordo
coin premissas urbanisticas de higiene
coletiva. A influencia medico-higienista
era flagrante na elaboracao da planta
(havia, inclusive urn medico sanitarista
na referida Comissao). Os habitantes
estariam num "territOrio que nao ofere-

ceria obstaculos ao olhar capaz de
flagrar quaisquer indicios de mega a
ordem" (Juliao, 1992). Uma estetica da
visibilidade que transformou o espaco
de instituicaes como hospitais, escolas
e prisOes. Numa palavra: discipli-
narizacao. Ediscipli-narizacao tambetn,
talvez principalmente, dos corpos.

Visibilidade radical de todos por
todos. Uns vigias dos outros. Vigilancia
coletiva, "neutralizando os perigos da
multidao urbana". "Cidadaos `nus' no
espayo ptiblico" (Julia°, 1992).

Tal visibilidade nao escapou a
Carlos Drumond de Andrade, que anos
mais tarde sintetiza, poeticamente, as
suas marcas sobre a subjetividade e a
corporeidade humanas:

"Por que ruas tao largas? / Por
que ruas tao retas? Meu passo
torto / foi regulado pelos becos
tortos / de onde venho. / Nao sei
andar na vastidiio sitnetrica /

/ Cidade grande é
isso? (...) Aqui tudo é exposto /
evidente / Cintilante. /Aqui obri-
gam-me a nuscer de novo, de-
sarmado". (Carlos Drumond de
Andrade, Nova Reuniao, citado por
Grossi, 1984).

Uma nova corporeidade precisava
ser construida. A cidade seria ela mes-
ma um lugar dessa construcao. Mas,
Belo Horizonte nao escapou das con-
tradiceies inerentes a modernizacao. A
analise de tais contradicbes por Juliao é
esclarecedora:

"Construida para se tornar situ-
bolo de um esforco emancipatOrio,
a cidade ostentava, justamente,
aspectos que negavam a civi-
lidade.
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Nas ruas e esquinas planejadas
da Capital, a elite belo-
horizontina vivenciou essa
modernidade que nascia nzutila-
da, repleta de paradoxos, fincada
em irrealidades (...). Mas eram
experiéncias que pelo menos se
aproximavam dos sonhos da cida-
de moderna, ao contrcirio dos 'es-
quecidos' do progresso, para
quent a cidade monumento pouco
contou, condenados como esta-
yam a excluscio quase absoluta
dos subarbios" (p. 85).

Sao essas contradiciies e antago-
nismos que constituem e instituem a
cultura urbana da cidade de Belo Hori-
zonte. Albano et.al . (1985), que tematiza
a histOria da Praca da Liberdade, apre-
senta esse espaco corn uma rica vida

onde emergem as contradicOes
da cidade moderna, urn "campo de pos-
sibilidades" (p. 39). Na poesia de
Drumond, Albano tambem encontra urn
registro destas contradicOes:

"A praca dos namorados
E a praca do poder (...)"

Grossi (1994) apresenta uma ou-
tra contradicao que emergia da Praca da
Liberdade, mais diretamente relacionada
as praticas ltidicas na cultura urbana:

"na prOpria Paco da Liberdade,
a circulaclio para lazer se fazia
segundo criterios classistas, em-
bora nao inscritos nas leis da jo-
vent Republica. A liberdade repu-
blicana pode contradizer seu dis-
curso emancipatOrio, a medida
em que nao haja efetiva expres-
silo de autonomia" (p. 44)

E novamente Albano recorre a
Drumond, para falar dos brinquedos
infantis na Praca da Liberdade:

"Lirismo.
Pelos jardins de Versailles
ingenuidade de velocipedes."

Brinquedos infantis da elite da-
quele momento, registre-se.

Mas esses eram pontos, a princi-
pio, apropriados pela elite. E a classe
trabalhadora, que lugares ocupava?

Ocupavam, inicialmente, a zona
suburbana, a "outra cidade". Nas pala-
vras de Julian, essa outra cidade revela a
farsa da modernidade:

"Ali ficou evidente o carciter
fantasmagOrico	 de	 unta
modernidade incapaz de suplan-
tar antigas hierarquias e estrutu-
ras de dominaciio; de fazer valer
os principios da igualdade e jus-
tica; de incorporar as classes po-
pulares ao universo dos cidathios
e de instituir tona esfera pablica
real"(p. 124)

No entanto, isso encontrava a re-
sistancia das classes populares:

"No seu dia-a-dia,os setores po-
pulares desafiaram o poder e in-
surgiram-se	 contra	 sua
marginalizacclo. Teceram solida-
riedade e confrontos, nas ruas,
que pareciam abalar as barreiras
excludentes da sociedade. Setts
gestos recusavam o papel estrito
de trabalhadores passivos e rei-
vindicavam um outro lugar na
cidade, no qual pudessem enzergir



na cena publica. Eram lutas que
abriam os horizontes de constru-
ct-10 da cidadania, concebida no
fluxo da vida cotidiana" (p. 125).

A apropriaedo dos espacos urba-
nos da cidade tambem foi marcada pela
distinedo de classes, por ambigiiidades,
paradoxos, hihridismos e distoreaes. A
Capital, ao mesmo tempo em queoferecia
espacos atraentes para o convivio pUbli-
co, contraditOriamente, inibia corn sua
geografia segregacionista e discipli-
nadora, a interacdo entre os individuos.

Belo Horizonte convivia corn a
existencia de dois universos culturais e
duas cidades dist i ntas e opostas: uma, a
positiva e moderna, e a outra, a negativa,
a dos ndo cidaddos: e nesse cendrio
contraditOrio que vai constituir a
primeira cultura urbana da cidade e,
tambem, a sua cultura escolar.

Cullum Escolar
de Belo Horizonte:
"transformando
barbaros em civilizados"

A construed.° de Belo Horizonte
foi, ela mesma, urn projeto pedagOgico:
tudo nela deveria servir de element()
educativo - a sua monumentalidade, a
sua aparencia, a sua forma de distribuir e
de controlar a populaedo, principalmen-
te a populaedo pobre e de trabalhadores
(Faria Filho, 1995a).

Ate 1908, ja corn mais de uma
decada, a cidade tido possuia predios
prOprios para as escolas. Existiam so-
mente as escolas isoladas, as primeiras
escolas primärias de Belo Horizonte,

Moiriviacia

organizadas pela prOpria comunidade,
sob controle dos pais, ainda que corn
alguma subvenedo do Estado e ate per-
tencentes a ele. Funcionavam em sa-
leies de igrejas, nas casas dos/das pro-
fessores/as, sendo, pois, precarias em
todos os sentidos. Ler, escrever e con-
tar, esse era o seu ensino. Do Mestre
que nelas ensinavam eram exigidos
como elementos fundamentais de sua
competencia a capacidade de ensinar e
a idoneidade moral. Nesse contexto, a
cultura escolar confundia-se corn a cul-
tura da populacdo e o conhecimento
escolararizado era o conhecimento do
Mestre, o seu saber e nada mais. Os
alunos, assim, aprenderiam o que o
mestre sabia.

Tais escolas eram criticadas pelos
intelectuais e politicos republicanos pela
sua inoperfincia, pela sua precariedade,
pela ignorancia dos mestres e pela falta
de controle do Estado sobre as mesmas,
conforme registra o autor.

Mas, Belo Horizonte nao escapou
da crise republicana, o que ocorria num
contexto de crise na lavoura cafeeira que
agravava sobremaneira a situacdo. Era
necessdrio, entdo, repensar a Reptiblica.
E al, entdo, que a educacdo escolar foi
convocada a prestar seus servieos.

Jodo Pinheiro acaba chegando ao
governo em 1906 e, corn ele, no mesmo
ano, o ensino primario é amplamente
reformado e entre os pontos importantes
fiesta reforma, destacam-se: major con-
trole dos professores pelos inspetores
escolares; introduedo de disciplinas li-
gadas a agricultura; modificacOes na
formacdo dos professores e aquela que
seria a grande novidade - a construed°
de espaeos prOprios para a educacilo

escolar, os grupos escolares.
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A construyao dos lugares pr6pri-
os para a escola e de sua cultura guardam
profunda intimidade corn a construyao
fisica e simbOlica da cidade e com a
reformulacao possivel da reptiblica:

"e impossivel pensar o processo
de escolarizactio de saberes ou de
conhecitnentos na escola ptiblica
Belorizontina daquele momento
se nil° se levar em conta a inser-
via da escola no in 	 urbano e
a contribuiciio que dela se espe-
rava na transformaciio de seus
habitantes, notadamente os mais
pobres." (Faria Filho, 1995a, p.9)

Opera-se, entao, uma mudanca
que se constitui, na verdade, num divisor
de aguas em relacäo as escolas isoladas
existentes ate aquele momento: passa-se
a cobrar das escolas publicas da Capital,
a partir dos grupos escolares - e tambem
das prOprias escolas isoladas - que atu-
em no sentido de uma mudanca de sen-
sibilidade, de linguagem, de comporta-
mentos, de costumes e mesmo de proje-
tos e de perspectival pessoais das po-
pulacOes mais pobres, a comecar pelas
criancas, ja que "a cultura das popu-
lap-es pobres ntio era conside-
rada adequada ao convivio soci-
al no mundo urbano e caberia
escola realizar esta transformaclio".
(Faria Filho, 1995a, p. 10)

O sistema ptiblico de educacao
primaria em Belo Horizonte passa por um
profundo processo de racionalizacäo que
atingiu tanto a clef-mica: 0, a divisao e o
controle dos espayos e dos tempos es-
colares, quanto os processos e os meto-
dos de ensino, impondo, corn isso, nor-
mas disciplinares sobre os professores

e, notadamente, sobre os alunos . Essa
racionalizacdo ndo pretendia diminuir a
abrangencia da educaclio - ou seja, resu-
mi-la a instruir o aluno na leitura, na
escrita e nas contas - mas, ao contrario,
visava dar conta de suas tarefas cada vez
mais amplas e complex as. "A escola se
racionalizava justamente porque tinha
como finalidade altima racionalizar o
conjunto do social", afirma Faria Filho
(1995b, p. 96).

Da Rua para a Escola:
indicaciies iniciais para o
estudo da escolarizacäo
de praticas corporals
ltidicas em Belo Horizonte

Na constituiyao da cultura urbana
de Belo Horizonte, qual o lugar, o tem-
po e o contetido das praticas corporais

especialmente aquelas realiza-
das por meninos e por meninas? Como
a infancia se apropriava dos espacos
urbanos da cidade para tais praticas?

Em que medida a cultura escolar
incorporou, ou näo, essas praticas rea-
lizadas nas ruas, pracas e avenidas da
cidade de Belo Horizonte, na primeira
reptiblica?

Uma indicaydo inicial refere-se
aos primeiros moradores de Belo Ho-
rizonte. Obviamente, vieram de outros
lugares: de Ouro Preto (principalmente
os funcionarios ptiblicos), de outras
cidades (operórios) e mesmo de outros
paises (neste caso estao os imigrantes,
notadamente os italianos, que tambem
atuaram como milo-de-obra na constru-
ydo da cidade). Certamente que em sua
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bagagem tambein traziam as praticas
hidicas prOprias de suas origens. A con-
tribuiyao de cada um destes participan-
tes da constituiyao da cultura belo-
horizontina e, em especial, das praticas
hidicas - de jogos, brinquedos e brinca-
deiras	 é, ja, urn objeto de pesquisa
significativo que tentaremos loves-
tigar.

Preliminarmente, (e esta e uma
segunda indicacao para o trabalho de
pesquisa) é de se supor que as criancas
filhas das elites tinharn a sua disposicao
a zona urbana, coin os espacos nobres
da cidade - o Parque Municpal e a Praya
da Liberdada, por exemplo - para se
divertirem corn seus brinquedos e sua
brincadeiras.

As criancas oriundas dos setores
populares parece ter restado o caos, a
desordem e a miseria da zona suburba-
na, corn suas ruas e cafuas. Estavam elas
irremediavelmente condenadas a exclu-
sat) absoluta dos subtirbios?

Sera necessario discutir se houve
a apropriayao dos espacos desta zona
suburbana, pelas criancas que ali mora-
vain, para realizar suas praticas ladicas.

Uma cidade cindida em duas, corn
dois universos culturais distintos, cer-
tamente apresenta tambem distinyi5es
quanto a real izayao de praticas culturais
lndicas das crianyas desses dois univer-
sos. Cabe, entao, investigar tais distin-
yOes para tentar saber, por exemplo, de
que brincavam as criancas das elites e
de que brincavam as criancas dos seto-
res populares e, ainda que nao brincas-
sem juntas, se havia algo de comum
nestas brincadeiras.

Essas questOes ganham major im-
portancia ao serem articuladas com a
constituiyao da cultura escolar em Belo
Horizonte.

E de se imaginar que nas escolas
isoladas, que o autor nos apresenta como
que reduzidas a instruyao dos alunos
(ler, escrever e contar), e que funciona-
vam em salOes de igrejas e nas casas do/
da professor/a, as praticas culturais
ladicas - o brinquedo, as brincadeiras e
os jogos - nä° eram consideradas e,
portanto, a elas nao se reservava espaco
e tempo.

No entanto, ha indicayeies de que
nos espayos e nos tempos da cidade - em
sua cultura urbana - essas praticas se
realizavam. Tais indicaciaes aparecem em
diferentes documentos recolhidos e
analisados por Faria Filho (1995b, tese
de Doutorado em elaboracao), - relatO-
rios de inspetores, cartas de Diretoras
de Grupo, entre outros - e que aqui
vamos aproveitar para abrir o debate
sobre o tema deste Projeto. Vejamos.

Num destes documentos, a Dire-
tora do 3° Grupo da capital Qa estamos
aqui no moment() seguinte as escolas
isoladas), comentando sobre a discipli-
na de Educacao Moral e Civica, faz a
seguinte observayao:

"no bairro em que esta situado
este grupo as criancas suo cria-
das livremente na rua, sendo pois
corn grande esforco clue se conse-
gue boa disciplina, porque nä°
estao acostumadas a sujeicao e a
obediéncia". (p. 113)

Nessa "livre criayao" na rua, pro-
vavelmente, havia lugar para as praticas
ladicas das crianyas.
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Tambem urn Inspetor de escolas
Brandao - em 1911, registra fugas

das criancas dos grupos escolares e o
que passavam a fazerpor suas cercanias:

‘'os patios estelo em aberto, de
modo que os alunos (...) quando
(...) obte'm licenca para alguma
necessidade fisiolOgica, fogem
para casa ou ficam de brinquedo
pelos arredores (...)." (Lricio
Brandao, Inspetor de Escolas, so-
bre as escolas agrupadas do Barro
Preto, p. 126)

Faria Filho observa, ele prOprio, ao
discutir a organizacao dos tempos esco-
lares, que as escolas nao conseguiram,
logo apOs sua construcao e inicio de
funcionamento, impor urn horario rigoro-
so as criancas que as impedisse de rea-
lizar suas praticas hidicas na cidade:

"Percorrendo os relatarios dos
inspetores e (...) das diretoras,
pudemos ver que a escola, ate
enta-o, nil° era uma instituiciio
cujo horario podia se impor a
outras atividades das criancas.
Elas tinham que trabalhar, levar
'almoco' para os pais, ficavam
brincando pelas ruas...". (1995b,
p.140)

E de se perguntar, aqui: quais os
brinquedos das criancas nos arredores
dos grupos? De que essas criancas brin-
cavam pelas ruas? Enfim, quais eram as
sua praticas culturais Micas? Resgatar
tais praticas e discutir em que medida
foram ou nao escolarizadas e um dos
objetivos deste Projeto.

E no processo de racionalizacao
das escolas, que resultou na constitui-

cao da cultura escolar em Belo Hori-
zonte, corn a construcao de lugares pro-
prios para as escolas e na reorganizacao
de todo o trabalho docente, bem como
na instauracao de uma nova ordem es-
colar, havia lugar e tempo para as prati-
cas culturais Micas das crianyas? As
possiveis praticas Micas vividas na ma
atravessaram o portao dos grupos esco-
lares e foram escolarizadas? Se sim,
corn qual significado?

Os novos predios escolares
previam a constituicao de uma cultura
escolar "afastada da casa e separada da
rua", como escreve Faria Filho. E nesse
sentido, era imperioso que se levantas-
sem os muros e se construissem os
patios das escolas:

"o muro configuraria, simbali-
ca e materialmente, a delintita-
cdo de urn espaco praprio, apar-
tado da rua e que se auto-insti-
tui como significativo. (...) [0
patio escolar constitui-se como]
um espaco de transicao,
inexistente nas escolas isoladas,
que permitia, ao mesmo tempo,
fazer corn que os alunos saissem
da rua, dando-lhes major segu-
ranca e afastando-os de sua in-
fluencia malefic° (...). 0 patio
escolar (...) significava a 'passa-
gem' de utna ordem a outra, de
utna cultura a outra" (1995b, p.
123).

Ora, entao, temos, de um lado, o
registro da Diretora do 3° Grupo dando
conta que os meninos eram criados "1i-
vremente pelas ruas", o do inspetor in-
dicando que, apOs fugirem dos grupos,
os meninos ficavam "de brinquedo pe-
los [seus] arredores", e o de Faria Filho,
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anotando que, entre as atividades da
crianya durante o dia, estava a de ficar
"brincando pelas ruas".

E de outro lado, temos uma preo-
cupacao de que a cultura escolar fosse
constituida "separada da rua", corn espa-
yos e tempos prOprios que conseguis-
sem corn que os meninos "saissem das
ruas, dando-lhes maior seguranca e afas-
tando-os de sua influencia malefica".

Preliminannente, pode-se supor
que o que as crianyas faziam na rua -
destacadamente aqui as suas brincadei-
ras - nao estaria interessando a escola,
bem ao contrario. 0 que os relatos indi-
cam ate aqui é que a escola - como
mostram a preocupacao da diretora e a
do inspetor - enxergava a rua, ao menos
no que se refere as crianyas, como urn
lugar de praticas maleficas e sem signi-
ficado para as mesmas. Por isso, era
preciso afasta-las de la. Isso pode signi-
ficar tambem que a escola queria separd-
las daquilo que Ia faziam - al incluindo
suas praticas hidicas. Essas praticas
kidicas das criancas nas ruas, a princl-
pio, parecem não interessar a cultura
escolar. 0 muro e o seu prOprio patio
podem sinalizar isso tambem. A `passa-
gem' da rua para a escola, de uma ordem
a outra, sem considerar as praticas
laclicas que as crianyas realizavam na
rua.

Urn outro indicador dessa `passa-
gem' é o fato de que na arquitetura da
nova ordem escolar racionalizada, esta-
va prevista pelo engenheiro responsa-
vel a construcao de "galp5es para os
exercicios fisicos" (Documento Ofi-
cial, colhido e citado por Faria Filho,
1995b, p. 121). 0 tempo escolar, da
mesma forma, tambem inclui a real iza-
yao de exercicios fisicos.

Espayo e tempo reservados aos
exercicios fisicos. E de se questionar,
então: que exercicios fisicos eram es-
ses? Qual a sua procedencia e que signi-
ficados assumiam na cultura escolar
que se constitufa? Que relayao guarda-
vam corn as brincadeiras que as crian-
gas realizavam nas ruas?

Retomemos a discussao sobre os
patios escolares. Se, por urn lado, ele
funcionava como `passagem' de ulna
ordem (a ma) a outra (a escola), por outro,
ele tambem era apropriado pelos meni-
nos para as suas praticas hidicas. Sinai
de que eles, entao, levavam tais prâticas
para a escola. Isso pode ser inicialmente
demonstrado a partir de uma atitude da
diretora do 1° Grupo da Capital que, se-
gundo relato citado por Faria Filho
(19956, p. 126) buscava "alternativas
'esportivas' para substituir, para os
meninos, ao jogo de futebol" que
realizavam na parte do patio a eles re-
servada na escola.

Onde esses meninos aprenderam
o jogo de futebol? Talvez eles tenham
aprendido enquanto eram "criados livre-
mente pelas ruas", ou quando "ficavam
de brinquedo pelos arredores da esco-
la", como relataram uma diretora e um
inspetor. As "alternativas esportivas" a
este jogo seriam, como queria a diretora,
o boliche e o criquet.

Ja para o patio reservado as meni-
nas, cia relata:

"Pretendo, logo clue seja five-
lado ou calcado o patio de re-
creio das meninas, instalar at,
igualmente, alguns jogos clue as
obriguein ao exerdcio fisico, a
par da distractio do espirito too
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necessaria nessa idade". (Dire-
tora do 1° Grupo em 1915; docu-
mento recolhido e citado por Fa-
ria Filho, 1995b, p. 126)

Algumas consideracOes iniciais
ja podem ser feitas a partir destes da-
dos. Aparecem neste relato algumas
questOes de interesse. Uma delas refe-
re-se as relacOes de getter°
estabelecidas na escola, no fato de ter-
mos o patio de recreio dividido por um
muro impedindo o recreio coletivo de
meninos e meninas, conforme registra
Faria Filho (1995b). Logo, entre tantas
outras praticas, tambem as praticas cul-
turais lndicas entre meninos e meninas
eram completamente impedidas no in-
terior da cultura escolar que se consti-
tufa entao. As relacOes de genero tam-
bem podem ser debatidas a partir da
cultura urbana: afinal, quem ficava brin-
cando pelas ruas, meninos ou meninas,
ou ambos? Na rua, as brincadeiras eram
comuns a ambos, ou se tinha as brinca-
deiras prOprias dos meninos e as brinca-
deiras prOprias das meninas?

Uma outra consideracho diz res-
peito ao tratamento dado pela diretora
pratica ltidica do futebol dos meninos.
Ao se preocupar em encontrar "alterna-
tivas esportivas" ao jogo de futebol (in-
dicando o boliche e o criquet), o que ela
esta afirmando 6, em primeiro lugar, que
o futebol tido a uma pratica que se possa
considerar "esportiva". Em segundo lu-
gar, Who se pode admitf-lo na cultura
escolar porque ele estaria vindo da rua
(que, afinal, causa maleffcios as crian-
cas).

Pode-se tambem fazer uma con-
sideracho quanto as origens deltas trés

praticas em questdo. Enquanto o fute-
bol era (e 6) ulna pratica que, original-
mente elitizada, vai se popularizando e
se constituindo num fenOmeno espor-
tivo de massas, o boliche e o criquet
permaneceram, ao menos no Brasil,
como pratica de uma elite. Ora, entao, o
que a cultura escolar, por meio da dire-
tora, esta a indicar e que uma pratica
popular e urbana - aqui o futebol - nao
teria lugar na cultura escolar racionali-
zada e disciplinada que se pretendia
formadora de novos cidaddos.

E, ainda, quanto ao significado
que a diretora da as praticas de jogos na
escola, e possfvel fazer uma considera-
cat: segundo ela, o jogo e uma "distra-
cho do espfrito tao necessaria nessa
idade". Tal significado reforca aquele
ja registrado em que as praticas hidicas
aparecem na escola como "repouso da
mente". Ou seja, repousar nos jogos
para voltar a carga nas demais discipli-
nas.

No entanto, o que talvez seja mail
significativo a ser anotado a partir deste
relato, e o fato mencionado ha pouco de
que o mesmo patio da `passagem', da
disciplina, da separacho entre meninos
e meninas, era o patio em que os meni-
nos realizavam suas praticas Micas,
nutna apropriacho a seu modo deste
espaco escolar.

0 jogo de futebol pelos meninos
constitui-se, entao, numa apropriacho
ndo-autorizada do espaco escolar e
esse fato que o torna significativo. Alem
de ser exeniplo de uma pratica indica da
cultura urbana atravessando o porta) da
escola. Duplamente significativo, por-
tanto.

Parece, entao, que muito se tern a
pesquisar e a discutir a partir das rela-



toes entre a cultura escolar - corn o
tempo e o espayo para Os exercicios
fisicos organizados para as criancas e,
ainda, corn o patio e seus mtiltiplos
significados - e a cultura urbana - onde
as criancas realizavam suas präticas
lndicas - como o futebol, no exemplo
aqui tratado, alern de outras praticas.

Esse é o contexto, 011 o cenario,
em que se pretende problematizar e
debater justamente uma possivel ten-
sat) que se estabelece entre o urbane e
o escolar, suas relacOes, suas aproxi-
macOes, seus distanciamentos, suas
interpenetracOes, naquilo que diz res-
peito as praticas culturais Indicas.

Notas

Este texto é uma sintese do Projeto de
Pesquisa que apresentei a Faculdade
de Educacao da Universidade de Sao
Paulo, em outubro de 1995, para sele-
cao ao seu programa de POs-Gradua-
cao (nivel de doutoramento).

2 Agradeco a Professora Maria
Aparecida de Souza Gerken, de UFMG,
pela colaboraciio.
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