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APRESENTAÇÃO

É com imenso prazer que apresentamos a vocês caríssimos leitores a Coletânea 
“Aspectos Históricos, Políticos e Culturais da Educação Brasileira”, composta por 71 
textos, oriundos de autores de vários lugares do Brasil, organizado em três volumes, 
que perpassam pela educação brasileira estabelecendo liames com artefatos da história, 
política e cultura do nosso povo. 

Educar é um ato político e ao mesmo tempo cultural. Os aspectos históricos da 
educação brasileira nos mostram seu percurso, possibilitando-nos, conhecer sua 
conjuntara e estrutura. Nos dias que correm, cabe o questionamento:  que educação 
atenderia a conjuntura atual marcada por diversidades e por identidades plurais? 

Nessa ótica de pensamento, o volume 1 desta coletânea, traz, em dois eixos 
temáticos, a educação em diálogo com aspectos significativos da diversidade de políticas 
e de culturas que povoam os espaços educacionais, se materializando em 24 textos 
reflexivos por onde perpassam termos que servem de guias para importantes debates e 
discussões. Tais como: autonomia, democracia, saberes pedagógicos, educação popular, 
sistema, instrução, intervenção, inclusão, prática, reinserção, interdisciplinaridade, direito 
de escolha, formação de professores, entre outros.

Isto dito, desejamos a todos, uma boa leitura.

Marcelo Máximo Purificação
Maria Teresa Ribeiro Pessoa

Elisângela Maura Catarino
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CAPÍTULO 2
doi

A CONTRIBUIÇÃO DE CHARBONNEAU À 
EDUCAÇÃO: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 

SABERES PEDAGÓGICOS NO BRASIL ENTRE 1959 A 
1987

Jefferson Fellipe Jahnke
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3974682955816706

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0387-549X

RESUMO: Para compreender o método de 
ensino do pensamento humanista cristão 
é necessário descobrir caminhos, modelos 
pedagógicos e interlocuções vividas pela 
educação nos meios escolares com valores 
cristãos.
Assim, elegeram-se as obras do padre Paul-
Eugène Charbonneau para descobrir sua 
contribuição na produção e circulação de 
saberes pedagógicos nos meios escolares no 
período de 1959 a 1987.
Com o objetivo de caracterizar o pensamento 
pedagógico vigente no período referido:
- Analisou-se os princípios e ideais que 
nortearam a filosofia de educação integral;
- Verificou-se o histórico do projeto da escola 
católica no cenário da educação brasileira;
- Identificaram-se as ferramentas pedagógicas 
utilizadas por Charbonneau direcionadas à 
educação. 
Como metodologia para a construção da 
história e análise das obras de Charbonneau, 

recorreu-se ao estudo da memória, utilizando-
se, principalmente, como referencial teórico: 
Le Goff (2003); Bourdieu (1992); Bloch (1987); 
Chartier (1988); Souza (2017); Lechner (2016) 
e Certeau (1982).
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação. 
Igreja Católica. Pensamento Pedagógico.

CHARBONNEAU’S CONTRIBUTION 

TO EDUCATION: PRODUCTION AND 

CIRCULATION OF PEDAGOGICAL 

KNOWLEDGE IN BRAZIL BETWEEN 1959 TO 

1987

ABSTRACT: In order to understand the method 
of teaching Christian humanist thought, it is 
necessary to discover ways, pedagogical 
models and interlocutions experienced by 
education in schools with Christian values.
Thus, the works of Father Paul-Eugène 
Charbonneau were chosen to discover his 
contribution to the production and circulation of 
pedagogical knowledge in school environments 
from 1959 to 1987.
In order to characterize the pedagogical thinking 
in effect in the period referred to:
- The principles and ideals that guided the 
philosophy of integral education were analyzed;
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- The history of the Catholic school project in the Brazilian education scenario was verified;
- The pedagogical tools used by Charbonneau aimed at education were identified.
As a methodology for the construction of history and analysis of Charbonneau’s works, the 
study of memory was used, using mainly as a theoretical framework: Le Goff (2003); Bourdieu 
(1992); Bloch (1987); Chartier (1988); Souza (2017); Lechner (2016) and Certeau (1982).
KEYWORDS: History of Education. Catholic church. Pedagogical Thinking.

Paul-Eugène Charbonneau nasceu em 1925, na província de Quebec, Canadá 
e, durante sua vida, teve contato com intelectuais e filósofos católicos franceses como 
Duhamel, Leon Bloys, Péguy, Mauriac, Bermanos, Jacques Maritain e Emmanuel Mounier. 
Ordenou-se como padre em 1950 pela Congregação de Santa Cruz, iniciando seu ministério 
no Oratório São José em Montreal. Chega ao Brasil em 1959, para atuar no Colégio Santa 
Cruz, tornando-se vice-diretor da instituição em 1965, além de professor de Teologia no 
Instituto de Filosofia e Teologia de São Paulo. Em 1972 elaborou o Plano Diretor do 1º e 2º 
grau do Colégio Santa Cruz, tendo como objetivo a formação multidimensional, humana 
e cristã. Em 1986 torna-se membro do CONEN (Conselho Estadual de Educação) e em 
1987 falece em São Paulo. Deixa, em seu legado, várias obras que se relacionam à 
educação.

A história da educação brasileira inicia com a vinda dos padres jesuítas em 1549 
(Garcia-Villoslada, 1997), uma força eficaz contra o protestantismo e na implantação do 
poder da Igreja entre os povos infiéis (Rodrigues, 1999), que, apesar de expulsos do 
Brasil em 1759, deixaram influências na educação, como a tradição religiosa do ensino 
(Moura, 2000). Com o fim do Padroado Católico em 1889-1891, sob a Constituição 
de 1891, reconheceu-se o direito das outras religiões, liberdade de culto, extinção da 
subvenção ao clero e proibição dos padres e religiosos ao exercício dos direitos políticos 
(Alves, 2002). Em 1930 intelectuais católicos deram legitimidade ao governo provisório 
brasileiro, o que permitiu a volta do ensino religioso nas escolas públicas (Lima, 1931). No 
final de 1945, criou-se a AEC (Associação da Educação Católica do Brasil) para defender 
os interesses das escolas confessionais católicas e renovar suas ligações com o Papa 
e a Santa Sé. Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 4024) 
manteve a neutralidade do ensino religioso nas escolas, tornando-se uma catequese 
escolar (Figueiredo, 1996). Durante a ditadura militar (1964-1985), houve apoio do 
episcopado ao regime que se instalara no país, entretanto, em 1971, Dom Paulo Evaristo 
Arns, arcebispo de São Paulo, criticou duramente o regime militar, após conflito gerado 
por uma declaração da Ação Católica Operária sobre as condições da classe operária 
(Azzi, 1999).

A escola católica sempre teve como meta formar pessoas capazes de impulsionar 
as transformações do mundo, colaborando para o desenvolvimento social e cultural da 
comunidade (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 1992). Em 1950 chegou ao Brasil 
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a Missão Canadense dos Irmãos de Nicollet direcionando-se ao trabalho social junto às 
camadas mais populares, por meio da liderança de seus membros junto à comunidade 
(Pessoa, 2013) e; assim, fortalecendo os ideais católicos, utilizavam práticas assistenciais 
e instituições educativas (Asselin, 2016). Nota-se a presença canadense com a chegada 
dos irmãos de Sacré-Coeur em 1945 em Minas Gerais e de Charbonneau em 1959, ano 
em que começou sua luta em prol da educação no Colégio Santa Cruz. (Ogelsby, 1976). 

Por meio da análise de várias obras publicadas por Charbonneau, identificaram-se 
alguns conceitos difundidos pelo autor.

O religioso alerta sobre a dispersão e falta de valores e referenciais que norteiam a 
educação dos filhos, estimulando a família a ter uma função educacional com base nos 
preceitos cristãos, orientada ao serviço mútuo e voluntário do cristianismo Charbonneau, 
1968. Ainda, aconselha a colocar a presença de Deus em todos os acontecimentos 
que permeiam a crise dos adolescentes, enfatizando os valores da justiça, do amor, da 
importância da paternidade e família (Charbonneau, 1974).

Para Charbonneau (1982), a Educação Integral deve contemplar o indivíduo pelo 
desenvolvimento da inteligência, cultura da vontade, despertar do senso moral, projeção 
da imaginação, exploração máxima da criatividade e de iniciação viva da fé. No discurso 
pedagógico cristão deve-se evitar a redução da educação a um mero adestramento dos 
alunos, coexistindo o binômio educação/liberdade (Charbonneau, 1974). A ação elaborada 
por Charbonneau (1982) de prevenção às drogas, no que se refere aos jovens, contempla 
passos importantes em direção ao conhecimento de seus efeitos e a forma de se trabalhar 
com a situação.

Charbonneau (1971) constata que o problema da educação sexual dos adolescentes 
é fazer com que eles assumam a sua real dimensão humana, tornando-se seres livres. 
Quanto ao casamento, Charbonneau (1968) realça que o cristianismo oferece uma moral 
que faz o homem sobrepujar-se a si mesmo em direção a Deus, revelando, tanto no 
homem como na mulher, um contrato de vidas. Em sua preocupação com os portadores 
do vírus da AIDS, Charbonneau, (1987) revela ser indispensável que, além de reconhecer 
a dimensão moral da sexualidade, a escola e todos os educadores se dediquem à tarefa 
preventiva de alertar os adolescentes sobre esse mal.

Segundo Charbonneau (1982), a justiça no Brasil deve garantir alguns direitos 
essenciais, como direito à educação, direito de cuidados médicos e o direito ao trabalho, 
sendo a injustiça um desrespeito ao ser humano, em que impera a lei do mais forte, 
consequente da ganância de poder. Uma vida democrática significa devolver ao povo sua 
alma, dar-lhe a fé e não usar nenhuma linguagem que não seja a da verdade.

O pensamento filosófico de Charbonneau (1986) considera, por meio do domínio da 
filosofia, quatro campos do saber: a lógica, a psicologia, a moral e a metafísica à luz da 
experiência humana. Para Charbonneau (1981) o homem deverá encontrar Deus em si e 
estar intimamente perto “d’Ele”.
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A experiência realizada na escola deve preparar o jovem para a sociedade, a fim 
de contribuir para o crescimento intelectual, moral e espiritual. Estabelece a filosofia 
integral com princípios e ideais de uma pedagogia de ensino voltada a família, educação, 
sexualidade e opção cristã para o desenvolvimento dos povos.

Por meio da análise de algumas obras de Charbonneau constatou-se o ideário 
que permeou o período, identificando-se sua contribuição na produção e circulação de 
saberes pedagógicos nos meios escolares com valores cristãos. Assim, estimulam-se 
novas pesquisas para a historiografia educacional que influenciaram a cultura e as práticas 
escolares dos alunos, com vistas a compreender o método de ensino do pensamento 
humanista cristão.
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