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In trodu9ao

1. Porque escrever sobre H istória Salesiana no Brasil de hoje?

Tem sido bastante variavel o relacionamento entre a História do Brasil e a 
História salesiana no Brasil. Nao é de hoje, alias, que a obra salesiana desperta o 
interesse de cronistas e estudiosos de história em nossa patria. Sao bastante nu- 
merosos os estudos de cunho histórico sobre a obra de D om  Bosco ja produzi- 
dos no Brasil.

Tais varia^oes correspo ndem  a modifìca^oes verificadas quer na História ci- 
vil do pafs, quer na História da Igreja e da institui^ao salesiana.

Nao desejamos olvidar duas caracterfsticas que servem de fecundante dessas 
rela^Óes. Por um lado, a voca^ao salesiana “exige que sejamos intim am ente soli- 
darios com o m undo e com sua história. Abertos às culturas dos pafses em que 
trabalhamos, procuramos compreende-las e acolhemos seus valores para encar- 
nar nelas a mensagem evangélica.

As necessidades dos jovens e dos adolescentes populares, a vontade de agir 
com a Igreja e em seu nome movem e orientam nossa a^ao apostólica para o ad- 
vento de um  m undo mais justo mais fraterno em Cristo” (Constituigoes salesia
nas, 7).

Por outro lado, a m entalidade brasileira é extremamente plasmavel diante 
da realidade; na busca de solu^ao adequada para os problemas. Isso leva a solu- 
£Óes bastante variadas, e até inesperadas, de acordo com a diversidade de situa- 
£Óes.

Assim ressalta o renomado sociólogo Gilberto Freyre: “Aqui se deve destacar 
notavel c o n tr ib u ito  católica para o desenvolvimento da e d u c a lo  dos brasilei- 
ros e representada pelos colégios salesianos que foram estabelecidos no pafs nos
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fins do século XIX. Colégios do tipo de Santa Rosa, de Niterói, e onde aos estu- 
dos secundarios se acrescentavam os de artes e ofìcios, segundo as mais moder- 
nas técnicas em vigor nessas artes e nesses ofìcios”.

Um enfoque especial é dado tam bém àqueles elementos tidos como funda- 
mentais na pedagogia de D om  Bosco: a musica, o teatro e a imprensa.

Ele espera que esta visao histórica ofere^a aos estudiosos da história social, 
cultural e educativa do Pafs elementos para um a avalia^ao da im portante contri
b u i t o  dos salesianos para a forma^ao da sociedade brasileira.

2. Orienta£ào basica dos trabalhos de H istória salesiana no Brasil

Preocupa^ao basica dos autores é tentar oferecer dados que possam perm itir 
um  jufzo critico sobre a presenta dos salesianos no pafs1.

Os diversos autores, quem  mais, quem menos, parecem ter redigido suas 
propostas a partir de tres orienta^oes.

Em primeiro lugar procura-se estudar o grau de colabora^ao oferecido pelos 
salesianos à Igreja institucional, bem como sua participa^ao no projeto pastoral 
do episcopado.

Em seguida deseja-se m edir o nfvel de rela^oes m antidas pelos salesianos 
com o poder politico do Estado, tanto em termos de apoio à ordem estabelecida 
como com rela^ao aos auxflios e subven^oes recebidas.

Por ultimo, pretende-se tam bém analisar o tipo de in s e r to  das atividades sa- 
lesianas na sociedade, em seus segmentos e camadas mais expressivos.

3. Alguns autores que se distinguiram  no campo na H istória Salesiana

Introduzindo o debate sobre o tema desta parte do Seminario de Estudos, 
desejamos lembrar agora alguns autores que se distinguiram no campo da His- 
tória Salesiana no Brasil

O  primeiro a ser citada é o mesmo fundador da obra salesiana no Brasil, D. Luis 
Lasagna. A edi^ao critica de seu Epistolàrio e do Diàrio dos anos de episcopado2 co-

1 Convém também assinalar que existem ainda muitas pessoas vivas que tiveram par- 
ticipagao expressiva na vida da congregalo nos ultimos cinquenta anos, o que evidente
mente dificulta uma avaliagao mais serena sobre o valor efetivo de sua contribuito his- 
tórica.

2 Mons. Luigi Lasagna, Epistolario. Introduzione, note e testo critico a cura di An
tonio da Silva Ferreira. Vol. I (1873-1882) lett. 1-122. (= ISS -  Fonti, Serie seconda, 
5). Roma, LAS 1995; Volume II (1882-1892) lett. 123-432. (= ISS -  Fonti, Serie secon
da, 6). Roma, LAS 1997; Volume III (1892-1895) lett. 433-668. (= ISS -  Fonti, Serie 
seconda, 7). Roma, LAS 1999; Antonio da Silva Ferreira, Cronistoria o diario di Mon-
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loca-nos em maos farta docum en talo  sobre os primeiros quinze anos de existencia 
da obra salesiana em nossos pafs.

A seguir vem Luis Marcigaglia, autor de im portante obra em tres volumes: 
Os Salesianos no Brasil, p o r ele m esm o in titu la d a  com o um  “ensaio de

3cronica .
Marcigaglia foi, de fato, por todos os colégios onde passou, um  salesiano 

preocupado em preservar a m em ória histórica desses diversos institutos. Em- 
bora sem preocupa^ao com a cita^ao de fontes e docum entos, Marcigaglia fez 
obra de cronista sério, preservando do esquecimento pessoas e fatos destaca- 
dos dos prim órdios da obra salesiana no Brasil. Tendo vivido sempre no C en
tro Sul do pafs, o autor dà enfase de m odo particular à vida salesiana nessa 
regiao.

Para o conhecimento da obra salesiana no Norte e Nordeste do pafs, Carlos 
Leoncio da Silva é um  autor indispensàvel. É dele o livro Sete Lustros da Inspeto- 
ria Salesiana do Norte do Brasil (1895-1930), com caracterfsticas anàlogas às de 
Marcigaglia. Prevalece o tom  de cronica, sem preocupa^ao de citar ou anexar 
documentos4.

Igualmente digna de nota o trabalho de Antenor De Andrade, especialmente 
com a edi^ao critica do Epistolàrio de Mons. Louren^o Giordano, que foi Dire- 
tor do Liceu Cora^ao de Jesus em S. Paulo, Inspetor no Nordeste do pafs e Pre- 
lado do Rio Negro.

Nao podfamos, porém, deixar de nos servir da obra de Luiz De Oliveira, Im 
petoria Salesiana de Sao Luiz Gonzaga. Recife, Escola D om  Bosco de Artes e 
Offcios. 1o vol. 2005, 2° vol. 2006.

O autor situa a caminhada salesiana num  contexto histórico mais amplo, 
nessas imensas àreas da Amazonia e do Nordeste do Brasil. Passa da considera lo  
dos aspectos de mera fatalidade ocasional tipica de eventos e anima^oes das ca
sas salesianas, para sua in s e r to  na sociedade brasileira buscando a sua transfor- 
ma^ao. Assim fazendo, vai conduzindo o leitor com mestria e conhecimento de 
causa,

Com  sensibilidade histórica e fino hum or salesiano, o autor, com proprieda
de, aponta os altos e os baixos destes avan^os históricos, às vezes no prevalecer 
dos discursos do caminho, mas sempre enfrentados com coragem e o olhar vol- 
tado para a missao salesiana, as planfcies serenas da estrada a seguir bafejadas pe
lo sopro da constància e iluminadas pela chama do ideal; os espa^os diffceis des- 
tas travessia e os avan^os das bonan^as carregadas de esperan^a.

signor Luigi Lasagna 3-1893 —11 — 1895. (= Piccola Biblioteca dell’ISS, 10). Roma, LAS 
1988.

3 Luis Marcigaglia, Os Salesianos no Brasil. Sao Paulo, Livraria Editora Salesiana: vol.
I 1955; vol. II 1958; vol. III 1959.

4 Carlos Leoncio DA Silva, Sete Lustros da Inspetoria Salesiana no Norte do Brasil (1895
1930). Lorena 1966.
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A Obra, intitulada “Inspetoria de Sao Luiz Gonzaga traz assim o processo e 
de crescimento e formagao daquela que hoje se ligou ao chamado da Inspetoria 
Salesiana do Nordeste do Brasil.

A Inspetoria de infcio abrangia as duas regiÓes: N orte e Nordeste do Brasil. 
o  trabalho do Professor o liveira descreve no devir da História o crescimento da 
presenta salesiana no Nordeste, da chegada dos primeiros salesianos até pratica
mente os dias atuais com o seu sucessivo abrir-se de novas casas, colégios, de 
frentes de trabalho. Parte de ideais longfnquos da C o n g reg a lo  no final do sécu- 
lo XIX, voltada em grande parte para a América Latina, e concretamente para o 
Brasil.

O  autor organiza seu trabalho em doze partes. Elas, unidas, mostram uma 
panoramica; Podem ser vistas como as etapas de um  caminho.

No 1° volume temos:
Instalagao: passos iniciais, a partir tam bém do contexto religioso e politico. 
Radicagao: crescimento em meio às dificuldades da época.
Missoes: entrada na regiao amazonica.
Consolidagao: na época da canoniza^ao de D om  Bosco.
A  Educagao: descreve como foi aplicado o Sistema Educativo de D om  Bosco 
Expansao
Maturagao os tempos ja amadureceram. Procede-se à divisao da Inspetoria 
com a cria^ao da Inspetoria Amazonica.

E no volume 2°:
Transigalo da Inspetoria Sao Luiz de Gonzaga para um novo modelo geogrdfico: 
Nao nos podemos esquecer de como D. Bosco, sempre guiado pelas inspira- 
£Óes do Espfrito e pelas circunstancias históricas exercia sua capacidade cria- 
tiva e de su p e ra lo .
Renovagao: sem perder o bem que se almejava, assim a Inspetoria do Nordes- 
te se vai adaptando aos sinais dos tempos 
Promogao de novas iniciativas
Acomodagao:redimensionamento: tempo de novas propostas e iniciativas 
Finalizagao: abertura a novas esperan^as.

Concluindo: Linguagem clara e direta. É um  trabalho de busca cuidadosa e 
pesquisa séria. As peculiaridades dos fatos exprimem a experiencias vivencial do 
autor entre os salesianos. Tem facilidade em integrar com competencia os acon- 
tecimentos próprios da vida salesiana, o crescimento das obras e a conjuntura 
histórica do pafs.

Victor H u g o , Desbravadores. Edi^ao do autor, sob os auspfcios do Banco do 
Estado de Rondonia BERON. 3 vol. 2a ed.



Se passamos à regiao da Amazonia, temos o livro de V itor H u g o , Desbrava- 
dores. Em tres volumes, segunda edi^ao.

O  primeiro volume nao trata propriam ente de H istória Salesiana, mas de 
História da Igreja naquele espa^o geografico que sera o futuro Estado de Ron- 
donia, até a cria^ao da Prelazia do Rio Madeira (Prelazias de Porto Velho e de 
H um aita).O  segundo volume é o que realmente nos interessa. Nele se fala da 
a^ao dos salesianos -  sempre enfrentando a dificuldade de pessoal - naquela que 
seria a Prelazia do Rio Madeira.

Esta segunda edi^ao do prim eiro e do segundo volumes, diz o autor, de- 
veria ser lida com a m entalidade da época em que foram escritos. A Igreja e 
os salesianos vem inseridos no contexto da história do pafs. M a este panora
m a vem apresentado geralm ente como um  fundo que serve para to rnar mais 
bela a figura principal do quadro. Longe andavamos dos tem pos em que se 
buscava ser im parcial e livre de triunfalism os. Tempos em que se vem tam 
bém  os limites, sem negar o significado da atua^ao da Igreja e das ordens re- 
ligiosas.

Tendo sido um  dos missionarios protagonistas da a^ao, às vezes o autor trata 
o argumento de acordo com o ponto de vista pessoal. Tal ponto de vista se con
serva na segunda edi^ao, nao obstante as crfticas recebidas por ocasiao da pri- 
meira edi^ao. O  autor se desculpa por isso.

A m plo espa^o é reservado nestes volum es à questao indigena e à con tri
b u i t o  dada pela Prelazia para o conhecim ento dos indfgenas e de sua cul
tura.

Também se focaliza a colabora^ao da For^a Aérea Brasileira com as Missoes.
No terceiro volume, -  que sai em primeira edi^ao, -  m uda o sujeito do dis- 

curso: passa a ser a atual Rondonia, em seu contexto sócio-polftico. D entro des
se contexto se trata tam bém  da Religiao como tal. Nao se falara somente de 
Igreja só do ponto de vista católico. Partindo do ponto de vista do documento 
do Concilio Vaticano II sobre o ecumenismo, falar-se-a também da cria^ao da 
arquidiocese de Porto Velho e de novas paróquias.

E no tratar dos diversos pontos, apresentar-se-ao nao apenas os pontos posi- 
tivos, mas tam bém as limita^oes de cada caso.

4. A regiao do M ato Grosso

Dois foram os trabalhos que tive em maos na p re p a ra lo  para este seminario 
e que tratam  especificamente da O bra de D om  Bosco em M ato Grosso:

-  Pe. José CORAZZA, Esbogo histórico da Missao Salesiana de Mato Grosso His-
tórias de Vidas Missionàrias. Cam po Grande -  M ato Grosso do Sul 1995, 
197 p.

-  Joao Batista D u ro u re , Dom Bosco em Mato Grosso. 1° volume: 1894-1904.
Missao Salesiana de M ato Grosso 1977.
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O  Esbogo Histórico da Missao Salesiana de Mato Grosso nao parece um  frio 
trabalho academico realizado sobre velhos manuscritos amarelecidos pelo tem 
po, mas um a obra cheia de vida que brota da m ente e do cora^ao de alguém que 
soube unir o rigor da pesquisa histórica com a v ib ra lo , o amor e o entusiasmo 
pelos feitos desta centenària inspetoria.

A base desse esbogo é o resumo histórico da Missao Salesiana de M ato Gros
so, existente no arquivo da Missao, escrito pelo saudoso P. César Albisetti, na 
Inspetoria de 1913 a 1977. Elaborado hà mais tem po vem à luz neste Centenà
rio e quer oferecer aos salesianos do segundo Centenàrio uma lembran^a das 
realiza^oes do primeiro como estfmulo à fidelidade, para serem dignos conti- 
nuadores de tantas empresas para o Reino de Deus e para o progresso desta re- 
giao que hà cem anos acolhia com tanto carinho os Filhos de D om  Bosco.

Nao crermos que perca seu valor histórico se o considerarmos como uma 
cronica de alto valor, ao folhear de cujas pàginas vemos desfilar diante dos olhos 
e da fantasia os acontecimentos e as pessoas que desde o longfnquo 1894 vem 
construindo com a vida, suor e sangue, sob a visfvel e maternal p ro te so  da Vir- 
gem Auxiliadora, as pàginas imortais da nossa história

Jà o livro de Joao Baptista DUROURE, Dom Bosco em Mato Grosso, quer ser 
um  a obra histórica. Preparado para ser um a obra em quatro volumes, foi publi- 
cado apenas o primeiro volume. Longa e ampla foi a pesquisa em arquivos. N u
merosas as entrevistas. Centenas as cartas lidas.

Na apresenta^ao do material “nada afirmar de falso, nao esconder a verdade, 
nada escrever que suscite a idéia de favorecer alguém ou de ocultar qualquer coisa”,

E o autor faz seus alguns pensamentos de escritores sobre a história:
Descrever com objetividade, nao apenas os fatos e as massas mas tam bém as 

pessoas, nao só o episódio e o pitoresco, mas igualmente os valores subjacentes, 
as liga^oes e inferencias mais profundas ... Tudo m uito bem situado no espa^o e 
no tem po e atribufdo em farta d o cu m en ta lo ... com conhecimento sólido da 
nossas flora politica. É papel da história o explicar os motivos verdadeiros , os 
dados reais que determinam num  sentido ou em outro tais ou tais homens mar- 
cados pela fatalidade de época.

Apresenta as pessoas que tomarao parte na história. Fala-nos de Cuiabà e do 
M ato Grosso. Descreve o longo processo de aceita^ao da funda^ao salesiana na- 
quele Estado. E apresenta-nos os primeiros anos da obra salesiana em M ato 
Grosso, até a cria^ao de uma colonia sob própria responsabilidade entre os Bo- 
roros Orientais. O  episódio do desentendim ento com o Arcebispo de Cuiabà 
encerra o volume.

5. O  trabalho de Riolando Azzi

Por ocasiao do centenàrio da O bra Salesiana no Brasil, Riolando Azzi ficou 
encarregado de escrever sobre o acontecimento.
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6 . O  autor

Riolando Azzi, Licenciado em Teologia pela Universidade Pontificia de Ro
ma, Licenciado em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma, 
Mestrado e Doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janei
ro, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professor do Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBRADES), Rio de Janeiro, Pesquisador 
do Centro Joao XXIII do Rio de Janeiro, M embro da Comissao de Estudos de 
História da Igreja Latino-Americana (CEHILA). Autor de inumeros livros pu- 
blicados por Editoras diversas. Tem artigos publicados em varias revistas do Bra
sil e do exterior.

No campo da História Salesiana destacamos

-  Riolando AZZI, Os Salesianos no Brasil à luz da História. Sao Paulo, Editora 
Salesiana D om  Bosco 1983.

-  Riolando AZZI, A  Obra de Dom Bosco no Brasil Cem anos de História.

Vol. I A  implantagao da Obra Salesiana 1883-1908. Barbacena, Centro Sale
siano de D o cu m en ta lo  e Pesquisa 2000; vol. II A  consolidagao da Obra Sale
siana 1908-1933. S. Paulo, Editora Salesiana 2002; vol. III A  expansao da 
Obra Salesiana 1933-1958. S. Paulo Editora Salesiana 2003.

-  AZZI Riolando, As Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil Cem Anos de His- 
tória.
Vol. 1° A  Implantagao do Instituto (1972-1917). Sao Paulo 1999; 
vol. 2° A  Consolidagao do Instituto (1917-1942). Sao Paulo 2002; 
vol 3° A  Expansao do Instituto (1942-1967), Sao Paulo 2003; 
vol. 4° Os novos rumos do Instituto (1967-1992). Sao Paulo 2009.

7 . O  problem a das fontes

Chamou-nos a aten^ao quanto dito a respeito do centenario das FMA. De 
um  ponto de vista geral, na História da Igreja Católica em nosso pafs, a atua^ao 
feminina nao recebera anteriorm ente a devida valoriza^ao.

Nao obstante, essa s i tu a lo  vem sendo alterada de forma significativa nas ul- 
timas décadas. Paulatinamente, tanto nas pesquisas da história social como nos 
estudos eclesiasticos com eta a ser destacada a im portancia do sexo feminina na 
própria constitui^ao da na^ao brasileira.

A realiza^ao do estudo foi considerada possfvel desde que as diversas Inspeto- 
rias abrissem generosamente seus arquivos, além de cobrirem as despesas das ati- 
vidades de pesquisa.
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As Irmas abriram seus arquivos e se dispuseram a enviar todo o material soli- 
citado, bem como financiaram toda a realiza^ao do projeto editorial destinado à 
comemora^ao do centenario da C o n g reg a lo  no Brasil.

Com o principal e abundante fonte de pesquisa, Azzi se serviu das cronicas 
redigidas nas diversas comunidades. Em seu carater primario, essa documenta- 
^ao é pouco rica em informa^oes, pois a maioria dos dados refere-se à vida inter
na da institui^ao. Os fatos sao apresentados com frequencia sob a ótica religiosa 
do providencialismo divino, nao faltando certo ufanismo a respeito das próprias 
realiza^oes salesianas.

O utro aspecto que mereceu aten^ao especial na reda^ao do trabalho de Rio- 
lando Azzi, em sua primeira etapa, foram os vfnculos de dependencia por parte 
das religiosas com rela^ao aos padres salesianos ao longo das primeiras décadas 
da existencia do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora.

C itando Alceu Amoroso Lima, Azzi nos diz que a história da Igreja do 
Brasil só poderia ser redigida quando fosse escrita a história das principais 
congrega^oes religiosas. Para ele, “a c o n tr ib u i to  da C o n g re g a lo  das Filhas 
de M aria Auxiliadora na esfera da e d u c a lo , da saude e da prom o^ao social 
foi extrem am ente relevante e nao podera ser olvidada pelos estudiosos e pes- 
quisadores dessas areas tao relevantes na fo rm a lo  da sociedade e da cultura 
brasileira. Também nesses aspectos foi significativa a c o o p e ra lo  dada pelas 
Irmas”5.

H a mom entos distintos de trabalho, em que o autor retoma o tema do cen
tenario com uma certa unidade.

8 . O rienta9ao basica do trabalho

Preocupa^ao basica do autor é tentar oferecer dados que possam perm itir um 
jufzo critico sobre a presenta dos salesianos e das FMA no pafs.

A obra de Riolando Azzi é redigida a partir de tres orienta^oes.
Em primeiro lugar procura-se estudar o grau de colabora^ao oferecido pelos 

salesianos e pelas FM A à Igreja institucional, bem como sua participa^ao no 
projeto pastoral do episcopado.

Em seguida deseja medir o nfvel de rela^oes mantidas pelos salesianos e pelas 
FMA com o poder politico do Estado, tanto em termos de apoio à ordem esta- 
belecida como com rela^ao aos auxflios e subven^oes recebidas.

Por ultimo, pretende também analisar o tipo de in s e r to  das atividades sale
sianas na sociedade, em seus segmentos e camadas mais expressivos.

5 Riolando AZZI, As Filhas de Maria Auxiliadora no Brasil Cem Anos de História. Vol. 4° 
Os novos rumos do Instituto (1967-1992). Sao Paulo 2009, pp. 13-14.



9.1. A  Igreja

Em for^a do regime de Padroado, a Igreja se constitufra nos moldes de uma 
Cristandade. Na segunda metade do séc. XIX vai-se afirmando o movimento 
dos bispos reformadores, visando transformar tal tipo de Igreja tradicional nos 
moldes segundo os padroes tridentinos.

De modo geral pode-se afirmar que o trabalho dos Salesianos e das FMA se 
orienta na perspectiva global da reforma católica.

Essa preocupa^ao de entrosamento entre a O bra de D om  Bosco e a atividade 
pastoral da Igreja aparece bem nitida em D. Lasagna, mas se enfraquece em pe- 
riodos posteriores.

Tal fato deve ser atribufdo nao a apenas a um enclausuramento progressivo 
dos salesianos e das FMA dentro dos muros de seus estabelecimentos, mas tam- 
bém porque falta um  projeto conjunto do episcopado para mobiliza^ao da Igre
ja, pelo menos na fase anterior à presenta marcante de D. Leme como arcebispo 
e cardeal do Rio de Janeiro.

Por outro lado, a espontaneidade tipica do povo italiano, ao qual perten- 
cia em sua m aioria a m aioria dos Salesianos e Irmas vindos ao Brasil nas p ri
meiras levas, bem como a própria abertura popular com que D. Bosco quis 
assinalara a sua obra, im pedem  que os salesianos se transform em  em rigidos 
defensores da ortodoxia eclesiàstica. Isso explica em parte a grande acelera^ao 
da obra salesiana no Brasil e sua ràpida expansao pelas diversas regioes do 
pafs.

9 .2 . Salesianos e Bispos

Azzi apresenta alguns pontos em que o agir dos Salesianos e das FMA tem 
grande afinidade com o agir dos Bispos:

Existe, sem duvida, um a afinidade entre os Salesianos e o episcopado na luta 
por um a ordem conservadora e um a firme recusa das novas conquistas liberais. 
Convém ressaltar, porém, que os Salesianos e as FMA, na pràtica, tem mais faci- 
lidade de amoldar-se à realidade histórica brasileira do que outros religiosos vin
dos da Europa nesse periodo.

Em modo anàlogo à hierarquia eclesiàstica tam bém os Salesianos e as FMA 
privilegiam o ensino da doutrina crista como um  dos pontos chaves da forma
l o  religiosa. E nao falta tam bém aqui, evidentemente, um a forte tonica apolo- 
gética.

A ótica sobrenatural e moralista, sobretudo em rela^ao à e d u c a lo  sexual, 
constitui tam bém um a caracteristica dos Salesianos e das FMA.

A pràtica sacramental apresenta-se como um  dos pontos altos da fo rm a lo  
crista orientada pelos Salesianos e pelas FMA. Para isso convergem tam bém a
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promo^ao das devo^Óes e a organiza^ao de associa^Óes religiosas entre alunos, 
cooperadores e amigos da obra de D om  Bosco.

9.3. Politica

Antes de mais nada é bom  ter presente que as FMA foram fundadas por D. 
Bosco “à sombra” dos Salesianos. As primeiras funda^Óes das FMA no pafs sao 
orientadas pelos discfpulos de D om  Bosco, surgindo com frequencia anexadas 
de forma direta ou indireta a um a obra salesiana.

Isso faz com que habitualm ente desfrutem do prestigio social da O bra de 
Dom  Bosco. H a um  m utuo beneficio no desfrutar do bom  nome de D om  Bos
co e da O bra Salesiana, como igualmente na repercussao de algum ponto nega
tivo por venturo acontecido.

Em seguida é util m edir o nfvel de rela^Óes mantidas pelos Salesianos e Irmas 
com o poder politico, quer no plano nacional quer no dos diversos Estados e 
municfpios, tanto em termos de apoio à ordem estabelecida como com rela^ao 
aos auxflios e subven^Óes recebidas.

Os Salesianos, quando chegaram ao Brasil, foram  bem  recebidos pelo go
verno im perial. N ao chegaram, porém , a se constitu ir em defensores da mo- 
narquia e nem  do regime politico por ela m antido. Fiéis a um a determ ina
l o  dada por D om  Bosco, m antiveram -se afastados de qualquer participa- 
$ao politica. Exatam ente por essas indiferen^a com rela^ao às questÓes polf- 
ticas, nao tiveram  os filhos e filhas de D om  Bosco dificuldades em se adap- 
tar à nova form a de governo republicano, procurando desde logo captar a 
benevolencia dos novos lfderes polfticos em beneficio de sua atividade edu- 
cacional.

9.4. Sociedade

Com  a a b o li to  da escravatura, a tradicional sociedade patriarcal, latifundia- 
ria e escravocrata, dirigida em modo absoluto pela classe senhorial, come^ou a 
entrar em crise e progressivamente abriu espa^o para um a burguesia urbana em 
ascensao.

Nao faltou, durante o correr dos anos, um  esfor^o progressivo de adapta^ao 
da obra de D om  Bosco à sociedade brasileira, nao obstante as tensÓes eventuais 
com o governo central de Turim, provocadas por essa atitude.

Em sfntese, poder-se-ia dizer que os salesianos se mantiveram fiéis às diretri- 
zes do episcopado, participando assim tanto dos méritos do movimento refor- 
m ador como de seus condicionamentos e limita^Óes.

Existe ainda outro aspecto que deve ser tom ado em co n sid era lo  e é o se
guirne: a pouca preocupa^ao dos discfpulos de D om  Bosco em enfatizar os prin- 
cfpios basicos das orienta^Óes romanas, im pediu que a C o n g reg a lo  se transfor



masse num  bastiao do ultram ontanismo antiliberal, como foram outros institu- 
tos religiosos.

D entro do contexto católico a e d u c a lo  salesiana se apresenta com um cara- 
ter bastante renovador.

A rigidez da disciplina é substitufda por um clima familiar, onde a autorida- 
de procura apresentar-se num a perspectiva de paternidade amiga e orientadora. 
A convivencia dos superiores com os alunos transforma por vezes esses vigilantes 
da ordem colegial em verdadeiros irmaos mais velhos.

A alegria e espontaneidade apregoadas por D om  Bosco criavam com fre- 
quencia, dentro da m onotonia da vida escolar tempos e espa^os de liberdade e 
criatividade que serviam de contraponto à extrema rigidez m antida em matéria 
de e d u c a lo  sexual.

M orand W irth  acena aos vfnculos das institui^oes salesianas com as classes 
dom inantes e às consequencias dessa dependencia, afirmando: “Para facilitar 
seu estabelecimento, procuraram apoio das autoridades religiosas, mas tam bém  
dos governantes e da classe dirigente, o que nao estava isento de perigos” (Mo
rand W IR TH , Dom Bosco e os Salesianos. S. Paulo, Editorial D om  Bosco 1971, 
p. 225).

Por ultimo, Azzi pretende tam bém analisar o tipo de in s e r to  das atividades 
salesianas na sociedade, em seus segmentos e camadas mais expressivos.

Embora os institutos salesianos tenham  sido patrocinados em sua funda^ao 
e seus primórdios pela aristocracia e pela burguesia agraria tradicional, a clien
tela atingida era principalm ente de famflias de classe média ou remediada, cu- 
jos filhos eram assim preparados para a sociedade urbana , em crescente afir- 
ma^ao no pafs.

A e d u c a lo  católica mostrava afinidades bem maiores com a ética positivista 
do dever, da ordem, da austeridade. Ainda que estruturalm ente vinculados a es
se pensamento conservador, os educadores salesianos nao foram m uito rfgidos 
na manuten^ao ortodoxa desses princfpios. Dai a simpatia que gozaram mesmo 
por parte de lideres liberais durante o periodo republicano.

É necessario assinalar, por fim, que os salesianos ao se estabelecerem no 
Brasil, nao criaram nenhum  projeto novo adequado à nova realidade com a 
qual se defrontavam. Sim plesmente transplantaram  para ca as institui^oes e 
m étodos que ja haviam dado pleno resultado na Italia. N um  prim eiro m o
m ento, que abrange os prim eiros vinte e cinco anos de presenta, sao coloca- 
das em destaque aquelas atividades consideradas, entao, como ponta-de-lan^a 
do projeto salesiano: escolas de artes e offcios, escolas agrfcolas e oratórios 
festivos.

É ainda M orand W irth que ressalta esse aspecto afirmando: “Animados por 
D om  Bosco, consagraram a maior parte de suas for^as em obras que ja haviam 
sido experimentadas: colégios, oratórios, paróquias” (W IR TH  M orand, Dom 
Bosco e os Salesianos, p. 225).
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10. 2° periodo -  A consolida9ao da obra salesiana

A anàlise deste segundo periodo “obedece aos mesmos critérios do anterior: 
destina-se sobretudo a possibilitar uma melhor compreensao nao só das rela^oes 
mantidas pela obra salesiana com a institui^ao católica e com o governo republi- 
cano, como também e principalmente as modalidades de sua in s e r to  na socie- 
dade brasileira e a colabora^ao oferecida pelos discfpulos de D om  Bosco e pelas 
FMA para o seu desenvolvimento progressivo”, bem como para o fortalecimen- 
to da institui^ao católica no pafs.

10.1. A sociedade: algumas modificagoes durante a primeira republica

Neste periodo sobre a obra de D om  Bosco no Brasil, o autor pretende anali- 
sar alguns aspectos significativos da fo rm a lo  social brasileira ao longo da pri
meira Republica, de m odo a oferecer elementos para um a compreensao mais 
profunda das razoes que levaram os discfpulos do fundador e as FMA a darem 
essa nova co n fig u ra lo  aos estabelecimentos por eles dirigidos.

Quais eram essas modificagoes?
D urante as primeiras décadas do século XX ocorre uma expansao significati

va das obras salesianas destinadas ao atendimento dos filhos da burguesia rural e 
da classe média ascendente, ao mesmo tempo em que sao reduzidas, tanto em 
numero como em importància, as escolas profissionais e agrfcolas, destinadas 
aos jovens das classes populares. A re v o lu to  de 30 perm itiu ampliar o àmbito 
de poder da classe burguesa, com o seu projeto de industrializa^ao do pafs em 
moldes capitalistas.

10.2. Igreja e Pàtria

Com o pano de fundo, é im portante ter presente as novas formas de rela^ao 
que se estabelecem entre Igreja e Estado, dentro do regime politico nao mais 
vinculado à confissao religiosa católica. Diversos prelados come^aram a apregoar 
a necessidade de uma maior presenta da Igreja na sociedade brasileira em razao 
de ser a fé católica um  dos elementos constitutivos da nacionalidade. Passaram a 
ressaltar as rafzes cristas da cultura e da sociedade nacional. Dessa forma, nao 
apenas se enaltecia a colabora^ao entre Igreja e Estado, mas tam bém se enfatiza- 
va a importància da fé católica na fo rm a lo  social do pafs. O  soldado e o clérigo 
passaram a ser apresentados como os baluartes mais sólidos da pàtria brasileira.

10.3. Reforma do ensino

O  setor educativo foi o que mais recebeu a te n e o  por parte das FMA, neste 
periodo.



Ao mesmo tempo em que os salesianos, se alinham ao projeto eclesiastico de 
fortalecimento do ensino católico em oposi^ao à escola leiga e protestante. As 
escolas normais se multiplicam nos Estados do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Ma- 
to Grosso e em seguida na Inspetoria do Nordeste.

O utro aspecto im portante a ser ressaltado é a contrata^ao de Irmas por parte 
o poder publico para a diremo e magistério de escolas publicas isoladas existen- 
tes em pequenos centros do interior.

Também adotam em seus colégios as diretrizes do governo, com destaque 
para a e d u c a lo  civica e patriótica, mediante a eq u ip a ra lo  dos cursos ao antigo 
Colégio D om  Pedro II, agora com o nome de Ginasio Nacional. Embora alguns 
projetos culturais pioneiros insistissem no valor do raciocfnio, o ensino m nem o
nico continua a prevalecer como regra geral nas escolas salesianas. O  exercfcio 
da memória era incentivado até mesmo no ensino da religiao, através dos certa- 
mes de catequese.

Nos colégios das freiras a e d u c a lo  artistica continuou a ser bastante presti- 
giada. Nao se deve olvidar o rigido enquadram ento moral a que eram submeti- 
das as jovens durante o tempo de permanencia no colégio. Esse controle do cor
po e da sexualidade encontrava respaldo na maioria das famflias, preocupadas 
com a defesa da virgindade pre'-m atrim onial.

Um fato que enalteceu a formagao patriótica ministrada nos colégios salesia
nos foi o da sa lv a lo  da bandeira nacional, no naufragio da Barca Sétima, em 
Niterói.

10.4. Os internatos — a instrugaopré-militar

Além disso merece destaque o esfor^o empreendido pelos salesianos por inse- 
rir-se no processo de moderniza^ao do pafs. No plano da saude, nos colégios sao 
aplicadas as normas de higiene propagadas pela medicina, como tam bém os pré- 
dios escolares passam a ser construfdos ou reformados de forma adequada às 
orienta^Óes da engenharia urbana.

É através dos internatos que fica bem evidenciada a in s e r to  progressiva da 
obra de D om  Bosco na sociedade regida pelos valores burgueses. Ao lado da en- 
fase nesse projeto de moderniza^ao social os salesianos continuam  a prestigiar a 
no^ao de ordem. Nesse sentido ganha relevancia a e d u c a lo  civica e a instrugao 
militar. Ao desfilarem uniformizados pelas ruas dos centros urbanos, os alunos e 
alunas demonstravam ao publico que estavam sendo formados dentro dos valo
res da ordem e do progresso, expressao do governo republicano.

10.5. As missoes como obra de integragao nacional

No periodo em estudo ocorre também um a expansao significativa das ativi- 
dades missionarias. Fato digno de nota a ida da banda de musica dos jovens bo-
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roros do M ato Grosso para tom ar parte na Exposi^ao Universal do Rio de Janei
ro em 1908. Além da missao entre os bororos, que fora fundada por D. Luis La
sagna em 1895, a Santa Sé confiou aos salesianos a prelazia do Araguaia e poste
riormente as do Rio Negro, e do Rio Madeira, no Amazonas.

Deve-se destacar a d e d ic a lo  e o espfrito de sacrificio com que as religio
sas de D om  Bosco se entregavam a essas faina de integrar nos valores da civi- 
liza^ao e da cren^a católica as popula^oes indfgenas espalhadas às margens 
dos rios.

Civilizar e cristianizar os indfgenas continuou a ser o binom io orientador das 
atividades dos Salesianos e das FMA.

Nas diversas localidades as Irmas além da fo rm a lo  religiosa e moral das me- 
ninas, ocupavam-se tam bém da instru^ao, através das escolas, e da saude, através 
do atendimento aos hospitais.

10.6. Atendimento aos imigrantes

Também se desenvolveu a assistencia aos imigrantes italianos. Em S. Paulo se 
aceitou a paróquia do Bom Retiro, bairro cuja popula^ao era entao predom i
nantem ente italiana. Em Santa Catarina e no Espfrito Santo, se teve em vista 
sobretudo a promo^ao vocacional. Aceitaram tam bém ser assistentes eclesiasti- 
cos em dois secretariados da Italica gens.

A fo rm a lo  salesiana é outro setor que merece nesse periodo a te n e o  e cui- 
dado especiais. Nao foi adiante a experiencia das voca^oes tardias dos Filhos de 
Maria. Valorizou-se a p re p a ra lo  dos meninos para o ingresso na congregalo  
através dos aspirantados, dos quais Lavrinhas tornou-se o protótipo.

11. 3° periodo Expansao da obra salesiana

Ambas as congrega^oes tinham  ampliado sua a^ao pelas principais regioes do 
território, estendendo-se do norte ao sul e do leste ao oeste do pafs.

Para as FMA o aspecto mais destacado nesse periodo é a enfase dada à pro- 
mo^ao educacional através de estabelecimentos de ensino, destinados as atender 
as camadas médias da popula^ao.

Enquanto em fases anteriores o curso elementar e as escolas normais tinham  
a primazia, agora se inicia tam bém na maior parte dos colégios o curso secunda- 
rio ou ginasial. Em diversos estabelecimentos educativos tam bém os jardins de 
infancia.

Através dessa atividade na area da instru^ao, aumenta de forma bastante ex- 
pressiva o contato das religiosas com o laicato e com a sociedade local. Paulati- 
namente os colégios vao sendo modificados segundo as exigencias e os valores 
propugnados pela sociedade burguesa, em afirma^ao expressiva nos centros ur- 
banos.



N ao obstante as religiosas encontram  maiores dificuldades em aceitar os 
principios da m entalidade liberal que se d ifundem  no pafs após o térm ino 
da Segunda G uerra M undial. As FMA, via de regra, como a própria insti- 
tui^ao eclesiàstica, con tinuam  dando m aior enfase às no^oes de ordem , dis
ciplina, hierarquia e autoridade. As superioras continuam  sendo reverencia- 
das com tftulos especiais, e m antendo um  status privilegiado na vida com u
nitària.

Dessa forma, pode-se afirmar que, em m odo anàlogo ao que ocorreu na Igre
ja, as religiosas de D om  Bosco realizam nesse periodo um a atualiza^ao conserva- 
dora.

Além dos cursos destinados ao ensino academico. As irmas salesianas nao 
descuidam o atendimento das camadas populares, nas diversas localidades em 
que trabalham.

Junto à maior parte das comunidades das religiosas foi aberto o oratório fes
tivo. Em alguns colégios foram iniciados cursos noturnos, em outros escolas do- 
mésticas. Sao registradas tam bém colabora^oes dadas pelas Irmas em atividades 
de assistencia social, promovidas tanto por autoridades eclesiàsticas como por 
entidades civis.

11.1. A formagao das meninas

Até final dos anos 50, os internatos continuaram sendo considerados como o 
regime escolar para a fo rm a lo  das juventude feminina. A presenta de alunos 
nos colégios das Irmas ocorreu sempre em termos de exce^ao, sendo considerada 
como a satisfa^ao de uma necessidade local transitória

A fo rm a lo  das meninas constitufa a preocupa^ao bàsica da atua^ao educa- 
cional, prevalecendo ainda um  direcionamento para a constitui^ao de futuros 
lares católicos. Assim sendo, os principios religiosos e morais tinham  a primazia.

11.2 . Associagoes religiosas entre as meninas

Para maior incremento da fo rm a lo  religiosa e moral eram promovidas as as- 
socia^oes religiosas com destaque para os Santos Anjos para as pequenas e para 
as Filhas de Maria para as adolescentes

11.3. O controle do corpo

O autor privilegia a anàlise do controle do corpo realizado nos colégios sale- 
sianos e das Irmas, dentro do horizonte da sociedade capitalista, por constituir 
um a das novas linhas de estudos sobre a e d u c a lo  brasileira.

Em termos morais, a preocupa^ao dom inante era a manuten^ao da virginda- 
de, havendo um  rigido controle da vida das alunas, em termos de leituras, con-
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versas, atitudes, modos, vestuario e cuidados corporais. O  com prim ento das 
saias exigido nos colégios era sempre bem maior que aquele utilizado comumen- 
te pelas meninas em suas casas.

11.4. A campanha das mil vocagoes

O  periodo é m arcado pela preocupa^ao significativa com o recrutam ento 
vocacional e a p re p a ra lo  adequada dos candidatos à vida religiosa salesiana 
nas chamadas casas de formagao. A este aspecto é dada um a aten^ao espe- 
cial, pois constitu i tam bém  a principal recom enda^ao dos superiores de Tu- 
rim  aos diversos inspetores. Procura-se assim, de algum m odo, frear o im 
pulso expansionista, a fim de fortalecer m elhor a própria institui^ao salesia
na; à dim ensao apostólica sobrepÓe-se a preocupa^ao form ativa dos mem- 
bros da co n g reg a lo . Trata-se, pois, de um a etapa de c o n so lid a lo  da obra 
salesiana.

O  Instituto das FMA assume de forma definida o seu perfil educativo, fican- 
do bastante restritas as obras de cunho hospitalar e assistencial. Essa tonica edu- 
cacional exige um  empenho cada vez maior das superioras na p re p a ra lo  ade
quada das religiosas para o exercfcio do magistério.

Para ambos os Institutos ha um a relevancia dada ao surgimento os primeiros 
estabelecimentos de ensino superior, próprios. Merece um  registro especial a 
cria^ao das primeiras Faculdades de Filosofia em Lorena, Sao Joao del Rey e 
Lins.

11.5. Prevalecem os estudos literdrios

A atividade educacional prossegue seu ritm o normal.
Os tradicionais estabelecimentos educativos salesianos e das Irmas continua- 

ram instruindo a juventude da classe média urbana em muitas localidades do 
pafs. Nesses colégios valorizava-se a e d u c a lo  fisica, civica e artistica. M antinha- 
se, porém, uma linha de formagao mais tradicional em razao das restri^Óes dos 
superiores ao uso dos meios modernos de co m u n ica lo  social bem como das di- 
ficuldades de adapta^ao aos novos conhecimentos biológicos e psicológicos da 
sexualidade humana.

Deve-se entretanto ressaltar a c o n tr ib u ito  editorial oferecida pelos salesia
nos para promover os estudos classicos, através de textos didaticos de latim, gre- 
go e portugues.

11.6. Educagao artistica

A educagao artistica segundo a pedagogia de D om  Bosco, merecias um cui- 
dado especial.



Sessoes academicas e teatrais proporcionavam  aos alunos e alunas um a 
oportunidade para o exercfcio na arte da d e c lam a lo , da oratória e da repre- 
senta^ao cenica. A musica, tanto vocal como instrum ental ocupava lugar im 
portante na vida colegial. Todos tinham  aula de canto, e quem  mostrava me- 
lhores aptidoes era chamado a participar do coral. O  colégio oferecia com fre- 
quencia aulas de piano e violino facultativas. Em alguns colégios foram mon- 
tados inclusive conjuntos instrum entais, que serviam para abrilhantar as sole- 
nidades.

11.7. Festas civicas

Obedientes às prescri^oes do Estado, as festas civicas eram comemoradas nos 
colégios com poesias, discursos declamatórios e cantos patrióticos. Em algumas 
oportunidades, como nas festas da Independencia, os alunos e alunas participa- 
vam tam bém dos desfiles organizados pelas autoridades locais.

É im portante ressaltar que a atua^ao educativa estendeu-se tam bém  as re- 
gioes missionarias do M ato Grosso e do Amazonas. Nas localidades de mis- 
sao, além de m inistrar a instru^ao as Irmas faziam tam bém  atendim ento hos- 
pitalar.

11.8. Alguns pontos para concluir o estudo deste periodo

No sul do Brasil, a prioridade dada às casas de fo rm a lo  dim inuiu a funda- 
$ao de novos estabelecimentos educativos dos Salesianos. Para as FMA é este 
um  periodo de expressiva expansao das obras. Além de auxflios do governo e 
colabora^ao da comunidade, as religiosas tiveram tam bém  que fazer vultuosos 
investimentos necessarios para conservar as obras em funcionam ento satisfató- 
rio, ao longo dos anos. Ao mesmo tem po era im portante m anter o ensino atua- 
lizado.

A Inspetoria de M ato Grosso teve nesse periodo um  desenvolvimento signifi
cativo, nao só expandindo suas obras para o sul do Estado, como entrando tam 
bém pelo Estado de Goias e atingindo também a regiao noroeste do Estado de 
Sao Paulo.

Após um  periodo de crise, retomam novo impulso as atividades missionarias 
junto  aos bororos do M ato Grosso.

Desenvolvimento especial apresentam as missoes do Rio Negro, gra^as ao di
namismo do prelado Pedro Massa, com a funda^ao de escolas, hospitais e obras 
assistenciais.

Das questoes com repercussao nacional mereceram tam bém  um a analise 
mais detida o movimento da Escola Nova, com questionamentos à tradicional 
e d u c a lo  católica, e o movimento religioso de Juazeiro do Norte, em razao da 
heran^a deixada pelo P. Cicero Romao Baptista aos salesianos.
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Através de seu conjunto de obras e de membros, a co n g reg a lo  salesiana 
apresentava-se no Brasil como um  dos mais im portantes institutos religiosos, 
embora marcada nesse periodo por um a forte matriz conservadora em termos 
de horizontes sociais e educativos.

É de se notar, finalmente, a abundància das fontes históricas de que se serviu
o autor na reda^ao desta terceira parte de seus estudos.

12. 4° periodo

12.1. Uma publicagao que faz falta

Por motivos vàrios. Azzi nao chegou a publicar o quarto e ultim o volume de 
seus estudos sobre o Centenàrio da O bra Salesiana no Brasil. Propomos que o 
presente Seminàrio apresente à CISBRASIL uma mo^ao nesse sentido.

Nesta fase do trabalho limitamo-nos a quanto publicado pelo autor em 1983 
sobre os salesianos à luz da História e ultim amente sobre o centenàrio das FMA 
no Brasil.

12.2. A reforma na Igreja

A realiza^ao do Concilio Vaticano II, iniciado em 1962, e da Assembléia 
Episcopal Latino-Americana, em 1968, na cidade de Medellin, criaram na Igre
ja um  clima favoràvel à renova^ao pastoral.

Sob a influencia do clima da esperan^a e do otimismo que perpassou a insti- 
tui^ao católica nessa época, as salesianas de D om  Bosco procuraram dar novos 
rumos às suas atividades educativas, assistenciais e missionàrias.

O  envolvimento com a promo^ao social constituiu um a caracteristica das 
novas orienta^oes da Igreja em seu processo de atualiza^ao. Também as FMA ca- 
m inharam na mesma diremo: asilos e orfanatos foram sendo transformados ou 
substitufdos por obras de promo^ao social. Muitas dessas iniciativas surgiram 
vinculadas aos próprios estabelecimentos de ensino.

Sob a influencia de Medellin a Igreja do Brasil fez um a op^ao preferencial 
pelos pobres em sua atua^ao pastoral. O  resultado foi a difusao das Comunida- 
des de Base.

Diversas congrega^oes femininas participaram ativamente nesse processo de 
maior envolvimento da Igreja com as camadas pobres da popula^ao. Surgiu as- 
sim o movimento das religiosas inseridas nos meios populares.

Também as FMA partiram em busca desses novos rumos. Foi essa a novida- 
de mais relevante do periodo.

Embora a s i tu a lo  na esfera missionària tenha sido reduzida pelo avanzo da 
popula^ao civilizada nas àreas indigenas houve nessa etapa um  esfor^o significa
tivo de valoriza^ao da cultura autóctone.
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12.3. Uma andlise mais interna da Congregagao

O autor termina com uma analise mais interna da congregalo , seja em ter
mos da formagao ministrada às candidatas a ingressar nas fileiras das FMA, seja 
em termos de organiza^ao das diversas Inspetorias.


