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Na Escola Lassalista,
“(...) as crianças estão aos cuidados dos mestres

desde a manhã até o entardecer, 
para que estes possam ensinar-lhes a bem viver”.

(La Salle. Regras Comuns. 1,3).



APRESENTAÇÃO

Encontramo-nos diante de uma mudança profunda em nossa sociedade. O mundo 
educacional sente o impacto transformador das pessoas, dos métodos, da gestão e dos 
valores. A mudança das formas de ensinar e aprender é um imperativo presente e inadiável.

Este livro apresenta 20 artigos, resultado de estudos no contexto escolar que marcam 
as pautas das mudanças necessárias, escritas e vividas pelos educadores lassalistas. Com 
temáticas educacionais variadas, objetiva aproximar as convicções teóricas às eficazes 
experiências e saberes educacionais, tão necessárias à sociedade do conhecimento e da 
mudança incessante. 

Os escritos desta obra estão centrados no potencial dos profissionais da 
educação, no qual, são imprescindíveis na missão Educativa Lassalista, desafiando-os 
ao aprofundamento teórico, a partir dos frutos dos saberes vividos no cotidiano escolar, 
a fim de ser um instrumento de pesquisa para docentes, gestores e estudantes na busca 
constante de respostas às questões que chamam atenção para a diversidade educativa.

Os autores desta obra são profissionais da educação, que por meio da pesquisa 
expressam as experiências nos diversos setores do espaço escolar, falando das  da própria 
vivência, transformando em produção intelectual e buscando compartilhar com você, leitor, 
as suas indagações, percursos e descobertas. 

A Missão Educativa Lassalista é a nossa inspiração e herança, que nos vincula 
à primeira escola de São João Batista de La Salle, em Reims, na França, no ano de 
1679, e assim hoje, com todas as pessoas vinculadas ao Colégio La Salle Carmo, de 
Caxias do Sul/RS, que no seu rico passado de 113 anos de história, somos desafiados a 
aprimorar as práticas educativas e os fundamentos metodológicos, visando à construção 
do conhecimento e à formação humana e cristã de crianças e jovens. 

Ressaltamos que os saberes da prática educativa, expressos em cada artigo do 
livro, são ótimos ingredientes que, combinados, produzirão novos conhecimentos e nos 
inspirarão à dinâmica escolar e a Missão Educativa Lassalista.

Os saberes da prática educativa estão vinculados, especialmente, a uma vivência 
cotidiana fundante no ato de ensinar e aprender e estão carregadas de distintos 
conhecimentos, de várias percepções e de concepções de educação e de mundo, gerando 
uma leitura divergente e fecunda. 

Sejam bem-vindos a estas páginas.  Esperamos seu olhar curioso se encontrando 
com as práticas educativas lassalistas, fecundadas de conhecimentos, saberes, vivências 
e experiências múltiplas, sobretudo esperamos contribuir com a educação de qualidade. 
Como muito bem disse o grande filósofo Emanuel Kant, “O ser humano é aquilo que a 
educação faz dele!” 

Os autores. 



PREFÁCIO

Prefaciar esta obra é viver a experiência de recobrar saberes, legados e sonhos 
futuros da educação e dos educadores que habitam em nós. Vivemos um novo tempo 
cronológico e existencial jamais pensado e preparado com a abrupta chegada da pandemia 
do Coronavírus que forçou  a aceleração de processos, modos de existir, de educar e, 
principalmente, de nos relacionarmos.

Nesse cenário a gestão educacional em diferentes contextos, e em proporções 
planetárias  é provocada a constantes metamorfoses para responder às novas demandas 
sociais, pessoais e institucionais. O Convite que se impõe convoca-nos a assumirmos 
nossa adultez respondendo com atitude Antifrágil (TALEB, 2015). Tudo exige, mais que 
resiliência, adaptabilidade, empoderamento, novos métodos, revisão de processos, e 
estruturas, de formas de pensar e de trabalhar para responder bem ao que a vida nos pede 
no momento presente (FRANKL, 2008).

No cenário Educacional a palavra de ordem é reinvenção. Tanto de seus atores 
quanto de seus métodos, conteúdos e processos. Essa realidade exige mudanças 
pedagógicas profundas  na certeza de que a escola que nos trouxe até aqui, não nos levará 
adiante caso continuemos a fazer mais do mesmo.

Em meio a tantas janelas de oportunidade que se abrem, em La Salle encontramos 
um legado inspirador. Em tempos de profundos desafios econômicos, sociais, sanitários 
e educacionais, ele reinventou a escola para torná-la acessível aos jovens de seu tempo. 
Hoje ele continua a suscitar interrogações por formas assertivas de responder  aos desafios 
de nosso tempo, em meio a tantas incertezas, e na grande certeza de que mudar é preciso 
para continuarmos nos reconhecendo educadores. La Salle primeiro faz a experiência de 
estar com os alunos, de formar professores, de constituir comunidade educativa. Depois, 
ele sistematiza em seus escritos que continuam nos acompanhando e inspirando na 
atualidade. Ele  faz a experiência com os seus, depois a sistematiza. Esta obra também 
segue este princípio ao trazer a sistematização de vivências tão atuais, relevantes e 
marcadas por um tempo existencial profundo e carente de mais tempo para experimentar 
e não somente vivenciar perifericamente oportunidades que a vida nos propicia para , de 
fato, estarmos juntos. (BENJAMIN, 1993).

Esta é a era da busca por pessoas que inspiram. Portanto, a recuperação do 
Storitelling legitima-se no mundo atual que busca referenciais para a construção de trilhas 
existenciais. Nos professores  almejamos pessoas que educam pelo saber fazer, pelo ser e 
pelo conviver além do saber. Ou seja, para além de um conteúdo a comunidade educativa 
exige, na figura dos educadores, pessoas com história de vida inspiradora, portadora de 
esperança, sinalizadora de princípios e valores que projetam luzes e mentorias para que os 
educandos organizem suas trilhas de vida.



Portanto, esta obra nos reúne junto a um grande propósito de educar  para a vida. 
Mais que um slogan, é um grande compromisso com a formação das novas gerações. Tal 
propósito constrói-se na missão que se reinventa, na fidelidade criativa, para continuar a 
dar respostas às necessidades que se apresentam, de toda ordem, especialmente nestes 
tempos pandêmicos.

Tal propósito é vivido nesta  época que exige a integração de saberes. A aproximação 
da verdade, o avanço no conhecimento se dá pela colaboração de diversos saberes, dentre 
eles, o saber fazer e o saber ser e conviver não somente entre humanos mas com a casa 
Comum (FRANCISCO, 2015).

Estamos ainda vivendo uma educação imersa na travessia pandêmica que exige 
uma reorganização estética de nossos espaços. Dentre eles, o conceito de sala de aula 
consolida-se no sentido amplo, seja pelo mundo da virtualidade, da integração com a 
cidade, com os espaços públicos, sociais, com os espaços privados, entre tantos outros 
que possibilitam a experiência do aprender.

Para continuar nesta  Arena Existencial precisamos desenvolver Habilidades do 
Futuro que já chegou. Algumas já se mostram claramente. Outras ainda estamos por 
desenvolver. A exemplo do segundo e terceiro idioma, da alfabetização digital, da produção 
de conteúdos digitais, além de simples usuários destes, do trabalho colaborativo, da 
inovação, do pensamento criativo e empreendedor que nos ocupam no momento, legitima-
se a pergunta: Que competências aguardam o profissional do futuro? Como podemos 
educar para um amanhã que já chegou  e que ao mesmo tempo encanta, se mostra, se 
esconde, se anuncia, se denuncia e silencia?

As Competências Educacionais que nos trouxeram até aqui para resolver as grandes 
questões da humanidade, serão as mesmas que nos levarão daqui para frente?  Os 
indicadores que até então balizam a qualidade educacional nos standares governamentais 
e não governamentais, continuarão a nos guiar para a educação que queremos?

Em meio a um mundo de incertezas a cooperação mostra-se caminho viável. 
Nela, as hélices educativas recuperam seu valor no conceito de educação para a vida. 
Ao recuperarmos as hélices, estamos nos referindo à educação em rede, colaborativa. 
Esta que integra escolas com governos, empresas, comunidades, enfim, todos os atores 
sociais. Não se forma para a vida sem considerar estes campos laboratoriais que fomentam 
competências urgentes e necessárias para a vida que queremos.

Outra certeza de que nos acompanha é a coabitação num mundo híbrido quanto 
ao uso de novas tecnologias educacionais. Sermos digitais fará, ou já faz parte de nossos 
processos de identificação, de reconhecimento, de existir em educação. Não temos 
possibilidade de regredir a um mundo analógico, a um mundo que funcionou por séculos 
pautado basicamente na presencialidade. Agora, habita em nós o imperativo híbrido 
que faz a vida ganhar fluxo. Portanto, o presente e o futuro já estão grávidos de novos 
métodos educativos em que imperam ferramentas digitais que mesclam presencialidade 



e virtualidade.  Cada vez mais, nossas experiências estarão carregadas dessa realidade.
Outra  pergunta importante que continua a trabalhar em nós, neste mundo de 

metamorfoses, é pelo conceito de Educação de Qualidade nos tempos atuais? Que 
educação vem responder com maior assertividade as demandas da vida e do mercado de 
forma mais integral e integradora? Mesmo na fragilidade da resposta, temos indicadores 
que nos remetem à resolução de problemas reais, ao atendimento dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável conforme (ONU, 2021), dentre outros.

Independentemente dos rumos e tendências educacionais do presente, não 
questionamos a  necessidade do cultivo da Pedagogia do Cuidado de si e do outro.  
Este cuidado transcende o mero saber, o julgar, a estrita análise ou solução parcial de 
um problema ou situação existencial. Ele exige o cuidado com a vida em sua plenitude. 
Cuidado das pessoas, das diferentes manifestações de vida no planeta. Toda nossa 
partilha, vivências e experiências participam de nosso legado educacional. Não educamos 
para o imediato, nem para doarmos coisas, mas sim para ficarmos nas pessoas, com nossa 
acolhida, nossos valores, nossas formas de viver e conviver.

E o futuro da educação? Os desafios são muitos. As possibilidades também. Como 
La Salle reinventou a educação para que ela respondesse com fidelidade e criatividade aos 
problemas de sua época, somos convidados à mesma reinvenção. Ou seja, a educação 
da atualidade precisa se posicionar, com criatividade, inovação e empreendedorismo. 
Responder aos gargalos pessoais, sociais e institucionais para fidelizar-se é condição 
necessária e imprescindível para a mudança das pessoas que farão a mudança do mundo 
que temos para o mundo que queremos. 

Creio que nosso futuro educacional está no equilíbrio do hibridismo, aliando 
novas tecnologias, inteligência artificial com inclusão humana, grande desafio para uma 
realidade tão desigual entre países pobres, em desenvolvimento e ricos. Pouco adiantará 
mergulharmos no mundo digital se não fizermos processo de educação e cultura da inclusão 
num contexto onde o acesso digital é brutalmente desigual e excludente. 

Vivenciar o sonho de construirmos uma cidade educadora, onde todas as forças se 
unem para o bem-estar e qualidade de vida para todos é possível.  Acreditemos: grandes 
coisas são possíveis quando na coletividade encontramos as melhores soluções para 
nossas dores pessoais, sociais e institucionais. Que a leitura das experiências registradas 
por educadores, nesta obra, ajude-nos a reinventar a educação no contexto do Pacto 
Global capitaneado pelo Papa Francisco (ORTIZ, 2020).

Prof. Dr. Paulo Fossatti
Reitor - Universidade La Salle
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EDUCAÇÃO, EDUCADOR E EDUCANDO 
LASSALISTA: LEITURA A PARTIR DOS ESCRITOS 

DE SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE

Roberto Carlos Ramos
Pós-doutor e doutor em Educação pela 

Universidade La Salle Canoas/RS. Diretor do 
Colégio La Salle Carmo de Caxias do Sul/RS

William Mallmann
Formado em Teologia pela Universidade La 

Salle Canoas/RS. Graduado em licenciatura 
em matemática pela Universidade de Caxias 

do Sul (UCS). Vice-diretor do Colégio La Salle 
Carmo de Caxias do Sul/RS

“A educação lassalista, possui um 
aspecto profético e carismático. 
Um carisma recebido gratuitamente 
como dom e benefício daqueles que 
Deus nos confia. Os educadores e 
educandos constituem a essência da 
missão educativa lassalista.”  

1 |  INTRODUÇÃO 
Passados 341 anos da fundação da 

primeira escola lassalista, por São João Batista 
de La Salle e os primeiros Irmãos, a missão de 
educar permanece viva e se faz presente em 
cada ação educativa no Colégio La Salle Carmo, 
realizada por todos nós, Irmãos e educadores 
lassalistas. 

Acreditamos que a educação que faz 
a diferença é aquela que consegue “tocar os 

corações” dos estudantes, os educadores que 
têm a “firmeza de pai e a ternura de mãe” e a 
missão de ensinar a “bem viver” – nosso modo 
de fazer educação desde a época de La Salle.

O presente texto tem a intenção 
de fortalecer a convicção fundacional de 
João Batista de La Salle e da missão que 
desempenhamos diariamente junto aos 
estudantes a nós confiados, dando continuidade 
o educar com amor, pois a educação precisa ser 
incentivada, mas com amor, com sentimentos, 
com o envolvimento de todos, tendo presente 
o que La Salle quão bem nos lembra como 
primeira condição para educar: “mover o 
coração” dos nossos estudantes.

Ao revisitar os textos escritos por La Salle, 
por meio de uma investigação bibliográfica, fica 
evidente que nos deixou um legado a cumprir 
que é a educação para o amor. A missão dos 
educadores e educandos é que sejamos, por 
meio das ações educativas, multiplicadores do 
amor de Deus para as pessoas que convivemos 
diariamente no ambiente escolar e sociedade. 

Sendo assim, o texto procura resgatar 
as origens fundacionais e compreender a 
concepção de educação, do educador e do 
educando, a partir dos textos escritos pelo 
fundador do Instituto dos Irmãos Escolas Cristãs 
– Meditações de João Batista de La Salle (Med.); 
Regras que me Impus (RI); Regras Comuns do 
Instituto dos Irmão das Escolas Cristãs (RC); 
Cartas de La Salle(C) e Guia das Escolas (GE) - 
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e que eles nos inspirem a continuar a missão lassalista no Colégio La Salle Carmo. 

2 |  QUEM FOI SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE? 
São João Batista de La Salle nasceu em Reims, na França, aos 30 de abril de 1651, 

em uma época de riqueza para poucos, e de pobreza, principalmente educacional, para 
muitos. João Batista de La Salle era filho de família ilustre em Reims, que por sua vez foi 
beneficiado pela educação aristocrática. A família fazia parte da alta nobreza da sociedade 
francesa e o pai de João Batista de La Salle era conselheiro da cidade de Reims. João 
Batista de La Salle é o mais velho dos sete filhos, sendo cinco rapazes e duas meninas. 
(MAILLEFER, 1991).

Desde os 10 anos, queria ser padre. Iniciou seus estudos no Colégio dos Bons 
Meninos em sua cidade natal. Realizou, depois, estudos de Filosofia e Teologia na 
Universidade de Reims e na Sorbonne, em Paris. (MAILLEFER, 1991).

Aos 27 anos foi ordenado sacerdote. Seu sonho era ser um bom pároco. Mas 
Deus o encaminhou para a missão de criar escolas para crianças pobres. Para isso teve 
de preparar educadores. Reuniu os professores em comunidade e os tornou religiosos 
educadores leigos, consagrados a Deus no serviço da educação humana e cristã da 
infância e da juventude. (MAILLEFER, 1991).

Com esses professores, fundou em 1680, na cidade de Reims, França, o Instituto 
dos Irmãos das Escolas Cristãs. Esses educadores passaram a se chamar “Irmãos das 
Escolas Cristãs”, também conhecidos por lassalistas. Aqui, no Brasil, são conhecidos por 
Irmãos Lassalistas.
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Figura 1 – La Salle e os primeiros irmãos em sala de aula.

Fonte: Iconografia - lasalle.org

Esse foi o primeiro Instituto religioso masculino constituído exclusivamente por 
religiosos leigos, isto é, não sacerdotes (Padres) e dedicados exclusivamente à educação. 

Ao falecer João Batista de La Salle, aos 68 anos de idade, em 1719, o Instituto 
dos Irmãos das Escolas Cristãs, por ele fundado, estava presente em diversas regiões da 
França, estendendo-se para todos os continentes ao longo dos 343 anos de sua fundação.

La Salle, por sua vida e ação em prol da educação humana e cristã da infância e 
da juventude, foi proclamado santo, em 1900, pelo Papa Leão XIII e, em 15 de maio de 
1950, o Papa Pio XII o proclamou Padroeiro Universal dos Educadores. O governador do 
Rio Grande do Sul, Ildo Meneghetti, no uso de suas atribuições, declarou-o “Patrono do 
Magistério Público do Rio Grande do Sul” em 1954. 

3 |  A HERANÇA LASSALIANA 
João Batista de La Salle e os primeiros Irmãos fundaram o Instituto dos Irmãos 

das Escolas Cristãs em 1680, na cidade de Reims, França, e assumiram como a principal 
atividade apostólica: “o serviço aos pobres por meio de escolas gratuitas, oferecendo-
lhes educação cristã”. A explicação mais sensível para essa opção é que utilizavam 
essas palavras para com todas as crianças e os jovens que buscavam a escola e eram 
classificados como pobres, ou seja, pertencentes à classe de artesãos.  

Esse processo de institucionalização da congregação religiosa e das escolas 
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era acompanhado de algumas decisões importantes para aquela época, pois 
para La Salle era necessário ter uma identidade própria para aquele grupo 
de educadores, congregados em comunidade; essa identidade era oferecer 
educação escolar a crianças pobres. (POUTET; PUNGIER, 2001, p.33). 

As Regras Comuns dos Irmãos das Escolas Cristãs de 1705, no seu primeiro 
capítulo, definem bem o perfil das Escolas Cristãs, cuja finalidade do Instituto dos Irmãos 
das Escolas Cristãs como sendo “uma sociedade na qual se faz profissão de manter as 
escolas gratuitamente” (LA SALLE, 2012, v. II-A, p 18-19), mais especificamente com o 
objetivo de oferecer

[...] educação cristã aos meninos; e é com este objetivo que o mesmo dirige 
as escolas, para que estando os meninos da manhã à tarde sob a direção dos 
mestres, estes possam ensinar-lhes a bem viver, instruindo-os nos mistérios 
de nossa santa religião, inspirando-lhes as máximas cristãs, e dando-lhes a 
educação que lhes convêm. (LA SALLE, 2012, v. II-A, p. 18).

Ao relatar a história e a motivação da fundação do Instituto dos Irmãos está claro 
que a principal inspiração de Deus na visão de La Salle era buscar, por meio de escolas 
gratuitas, romper os círculos viciosos da pobreza, do abandono e da ignorância que 
assolavam a sociedade naquele tempo histórico. 

A intenção de La Salle, em sua ação, era firmemente apoiar a educação das crianças 
menos favorecidas, sendo que no entender de Poutet e Pungier (2001, p. 129),

sua rejeição absoluta de continuar, como era o costume, as escolas-gueto 
reservadas para os pobres, inova de forma radical, fazendo com que as 
crianças mais abandonadas se beneficiassem do tratamento igual ao das 
crianças mais favorecidas que buscavam aproveitar o valor educativo 
exemplar de suas escolas.

Nesses termos, “João Batista de La Salle, fundador do Instituto dos Irmãos das 
Escolas Cristãs, apontava a seus Irmãos a finalidade do seu Instituto, recém-criado: a 
educação humana e cristã dos meninos, especialmente dos mais pobres.” (NAVARRO, 
2005, p. 2). Aos Irmãos incumbiu a seguinte missão educativa:

estais obrigados a instruir as crianças pobres. Por conseguinte, deveis ter-
lhes especial carinho e procurar o bem espiritual quanto vos for possível, 
considerando-as como membros de Jesus Cristo e como seus amigos 
prediletos. A fé que vos anima deve induzir-vos a honrar Jesus Cristo na 
pessoa dos pobres e a preferi-los aos mais ricos da terra, pois são imagens 
vivas de Jesus Cristo, nosso divino Mestre. (LA SALLE, 2012, v. II-A. p. 191).

É nesse mesmo sentido que devemos interpretar a insistência de La Salle sobre 
a gratuidade: para facilitar que os pobres pudessem fazer-se presentes nas escolas. “Os 
Irmãos, em todos os lugares, darão aula gratuitamente, e isto é essencial a seu Instituto. ” 
(NAVARRO, 2005, p. 7). 

La Salle e os primeiros Irmãos formam o Instituto, congregam-se em resposta 
àquilo que eles percebem como necessidade urgente, pelo nome, a provisão de instrução 
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religiosa e uma educação cristã, isto é, polidez cristã, leitura, escrita, aritmética, entre 
outros conhecimentos, a meninos pobres que, de outra forma, não as recebiam mediante 
as escolas ordinárias que pudessem encontrar e frequentar. 

4 |  A EDUCAÇÃO NOS ESCRITOS EM DE LA SALLE 
Nos escritos de La Salle (2012), a educação é fundamental na sociedade e a 

valorizava, possibilitando o acesso de todos a ela pela gratuidade universal, assim como 
popular, integral e integradora, cristã, centrada no aluno, orientada para a vida, eficaz, 
eficiente, fraterna, participativa e aberta (HENGEMÜLE, 2007).

a) Universal - “Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade 
e se salvem.”(Med.193,1 e 3) e que a educação deve ser gratuita, atraente aos 
estudantes, sob medida para os pobres por meio do método simultâneo de ensino. 
(HENGEMÜLE, 2007);

b) Popular - La Salle (2012, RI 1,4 e 1,5) afirma que “este Instituto é de grandíssima 
necessidade: proporcionar aos filhos dos artesãos e dos pobres as instruções 
de que necessitam e educação adequada e cristã” (Regras que Impus 1,4 e 
1,5) na qual somos desafiados a criar programas e escolas populares, prepara 
mestres, programa métodos e contribui para o surgimento de uma cultura popular. 
(HENGEMÜLE, 2007);

c) Integral e integradora - pedi ao Espírito de Jesus Cristo que “seja Ele quem 
Aclare o Espírito (dos alunos) e os mova a amarem e praticarem o bem que lhes 
ensinais.” (LA SALLE, 2012, Med. 195, 3,2). A educação desenvolve todos os níveis 
e potencialidades e dá sentido e direção à vida à luz da Fé. (HENGEMÜLE, 2007);

d) Cristã - “o fim deste Instituto é dar educação Cristã às crianças.” (LASALLE, 
2012. RC 1,3). Compreendendo na origem o desígnio salvífico de Deus; no fim: 
dar educação cristã; na ação formadora: oração, relações, espírito. (HENGEMÜLE, 
2007). Expressa no desejo de Cristo fazer presente em nosso coração, a partir da 
saudação – “Viva Jesus em Nossos Corações”;

e) Centrada no aluno -  “na profissão vossa, o tempo não é de vocês, mas de seus 
alunos.” (LA SALLE, 20012. Med. 92,3,1). Todo ele deve ser utilizado em proveito 
das crianças, assim como todo o tempo do servo deve ser aplicativo a serviço de seu 
senhor. Esforço em conhecê-lo e adequar a ele o ensino, o que exige flexibilidade e 
atenção personalizada. (HENGEMÜLE, 2007);

f) Orientada para a vida - na escola lassalista as crianças estão “aos cuidados dos 
mestres desde a manhã até o entardecer, para que estes possam ensinar-lhes a 
bem viver”. (LA SALLE, 2012. R.C 1,3), ou seja, parte da vida e prepara para a vida: 
cristã; cidadã e profissional;

g) Eficaz e eficiente - “procure que suas escolas marchem bem. De minha parte, farei 
tudo o que me for possível para contribuir com isso”. “Cuide ao máximo para que 
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(seus alunos) progridem, e muito”. (LA SALLE, 2012. C. 75,8 e 58. 16). Para que vá 
bem, prevalece na tomada de providências: preventivas, corretivas e estimuladoras 
dos estudantes.;

h) Fraterna e participativa - os mestres “amarão ternamente a todos os seus alunos”. 
(LA SALLE, 2012. R.C. 7,13). Dos mestres entre si: Irmãos e juntos por associação; 
dos mestres com os alunos: firmeza e ternura; e dos alunos entre si: ajuda, caridade;

i) Aberta - “Se vocês têm com (seus alunos) firmeza de pai para retirá-los do mal e 
afastá-lo dele, devem igualmente ter-lhes ternura de mãe para atraí-los e beneficia-
los com todo o bem que esteja a seu alcance!” (LA SALLE, 2012. Med. 101,3,2), nos 
espaços da Sociedade; na Igreja e na família.

A educação estendida para todos, motivo que leva La Salle a defender o valor 
fundamental do ser humano, partindo da “fé otimista no esforço educativo” (HENGEMÜLLE, 
2000, p. 69), e por crer que a “educação pode fazer o milagre de conquistar corações” 
(HENGEMÜLE, 2000, p.70) e ao desenvolvimento da educação,  “evidenciando o 
vanguardismo de La Salle que atuou resolutamente na França pela educação do povo por 
meio de ações efetivas para a formação de educadores, abertura de escolas e contribuição 
para a pedagogia.” (HENGEMÜLE, 2000, p. 70).

5 |  O EDUCADOR NOS ESCRITOS EM DE LA SALLE  
La Salle, fez-se educador na medida em foi respondendo aos sinais de Deus em sua 

trajetória de vida. Foi-se descobrindo educador, vivendo tal realidade. 

a) Tem alto conceito de sua missão - “não somente sois ministros de Deus; também 
o sois de Jesus Cristo e da sua Igreja” (LA SALLE, 2012, Med. 201,2,1). E continua 
“Sois embaixadores, representantes, cooperadores de Jesus Cristo.” (LA SALLE, 
2012, Med. 195 e 196), e no exercício da missão deve aprender a cada dia ser 
educador e sê-lo sempre melhor;

b) É competente, intelectual, técnico e espirituoso -“é preciso instruir-vos a fundo das 
verdades, pelo estudo, porque vossa ignorância seria criminosa, porque causaria a 
ignorância naqueles que vos foi confiado.” (LA SALLE, 2012, Med. 153,1,2). É uma 
tarefa complexa que exige ação cooperativa do coletivo de educadores;

c) É pessoa de fé – “é de grande importância que os Irmãos - que têm como finalidade 
educar no espírito do cristianismo - considerem os princípios e as máximas de fé 
como regra de suas ações e de toda a sua conduta.” (LA SALLE, 2012, CT 11, 1,1). 
Ou seja, a sua missão de educador deve transcender;

d) É zeloso – caracterizado pelo interesse criativo para o bem do aluno, no qual “o 
espírito deste Instituto consiste no zelo ardente de instruir os meninos.” (LA SALLE, 
2012, CT 11,16). O cultivo da autoimagem positiva de si, educador pensando em 
todo o bem que realiza e que ainda está chamado a continuar a fazer;
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e) É autocontrolado e equilibrado – “pedi a Deus que nunca permite vos deixeis levar 
por algum descontrole.” (LA SALLE, 2012, Med. 404, 2,2). A responsabilidade de 
educar não permite um professor medíocre. Isto se exige que seja um profissional 
competente;

f) Ama seus alunos – “procedei de tal maneira que, por vosso zelo, deis prova 
sensíveis de que amais aos que Deus vos confiou.” (LA SALLE, 2012, Med. 201, 2,2). 
Portanto, o educador deve ser referência teórica e prática na vida dos estudantes 
com quem trabalhas, tocando-lhes o coração;

g) Educa pelo exemplo – “para tornar vosso zelo eficaz, é preciso que o exemplo 
corrobore as vossas instruções. (LA SALLE, 2012, Med. 202,3,1).” Colabora para 
promoção dos que mais necessitados por intermédio da educação;

h) É generoso - “o zelo ardente pela salvação das almas dos que vos cabe instruir 
é que vos deve ter decidido a sacrificar-vos e a consumir toda a vossa vida para 
dar-lhes educação cristã.” (LA SALLE, 2012, Med. M 201, 3,2). Aluno sujeito da 
sua própria educação, e o professor o mediador com o mundo e facilitador da 
aprendizagem;

i) Vive integradamente a sua vida profissional e espiritual - “estai certos de que 
nunca assegurareis melhor vossa salvação nem adquirireis maior perfeição do que 
desempenhando bem os deveres do vosso estado.” (LA SALLE, 2012, CT 16,1,4), 
para tal, temos a missão de continuar promovendo a Educação Cristã.

Portanto, de acordo com La Salle (2012), os educadores têm a obrigação de tocar os 
corações de seus alunos e isso só pode se realizar pelo Espírito de Deus. Mas manifestem, 
em toda a conduta, respeito aos alunos que lhes são confiados, quando são desafiados 
a proceder de tal maneira que, pelo zelo que os anima, deem mostras sensíveis de que 
amam aqueles alunos que Deus lhe confiou.

6 |  O EDUCANDO EM DE LA SALLE 
É perceptível - nos escritos de La Salle -  a preocupação com a organização e o zelo 

pela disciplina e a ordem das crianças de forma preventiva, o silêncio, ensino de qualidade, 
registros documentais da vida escolar e dos alunos, a formação e o aprimoramento dos 
mestres foram responsáveis pelo sucesso dessa iniciativa nas origens da instituição. 
(HENGEMÜLE, 1992).

La Salle foi realista por seu caráter prático e organizativo, por seu bom senso e 
zelo apostólico que o desafiava a encontrar respostas, juntamente com os professores, 
eficazes às necessidades emergidas nas escolas, justamente pelo perfil de alunos que os 
buscavam. Eis o perfil:
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a. Cuida do seu físico - é necessário que as salas sejam bem iluminadas e arejadas. 
(LA SALLE, 2012, GE 19,0,0,4). O mesmo ocorre em relação ao descanso, à 
alimentação, à atividade física, ao cuidado com o ambiente de estudo, à postura 
correta, entre outras;

b. Faz do estudo sua profissão - é profissional do estudo. Aprenda 
compreensivamente e saiba responder ao porquê das coisas. “Aos alunos se lhes 
ensinará compreensivamente o motivo de umas (letras) serem chamadas vogais e 
outras consoantes.”  (LA SALLE, 20012, GE 3,7,1). Para La Salle (2012) a profissão 
do aluno é ser estudante e se dá pela a aprendizagem ativa - “ação do aluno”; 
compreensiva, inteligente e permanente. Conhece e exerce os seus direitos e 
deveres como cidadão;

c. É educado, generoso e caritativo – “em cada classe, haverá um aluno encarregado 
de recolher as esmolas, isto é, os pedaços de pão que serão dados aos pobres 
durante o desjejum e a merenda.” (LA SALLE, 2012, GE 18,1,3). Essa prática, 
acontece pelos “bons modos”, solidariedade, caridade cristã realizada por motivos 
e expressão da fé;

d. Prepara-se para enfrentar o concreto da vida - Os alunos estão aos “cuidados 
dos mestres desde a manhã até o entardecer, para que estes possam ensinar-
lhes o bem viver.” (LA SALLE, 2012, RC 1,3). Mudanças rápidas: criatividade, 
multiplicidade, transformação as informações em sentido de vida: hierarquizar e 
aplicar o conhecimento;

e. Aprende a servir – “nas escolas haverá diversos ofícios (prestadores de serviços) 
para exercerem variadas e diferentes funções” (LA SALLE, 2012, GE 18,0,1), esses 
expressos por meio do serviço, a palavra, as ações e os gestos concretos na vida 
diária;

f. Tem sentido de pertença e envolvimento na escola -  “em cada classe haverá 
dois ou três alunos que serão encarregados de controlar a assiduidade dos alunos 
de várias ruas de determinado quarteirão da cidade, que lhes for assinalado.” (LA 
SALLE, 2012, GE 18,9,1). Os estudantes são formados e desafiados a agirem de 
forma proativa, nos diversos grupos, movimento e atividades escolares;

g. É responsável - este aluno (chaveiro) “estará igualmente (...) que nada será 
levado.” (LA SALLE, 2012, GE 18,14,4). Numa leitura atual, na escola devem 
aprender a responder pelos seus atos e assume as consequências, assim como 
assume o seu processo educativo.

h. É pessoa de fé - “os mestres não deixarão em só aluno na ignorância, aos menos 
das coisas que o cristão está obrigado a saber, tanto no referente à doutrina quanto à 
prática.” (LA SALLE, 2012, GE 9,3,10). Desenvolve um sentido para a vida. Respeita 
as variadas crenças. Assume consciente e ativamente a sua fé;

i. Vive integradamente sua fé e vida – “de que serviria (conhecer as verdades 
teóricas) sem se preocupar com o bem que  deve praticar.” (LA SALLE, 2012, Med. 
144, 3,1), portanto, o estudante, na formação espiritual, como atitude prática, reza a 
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sua vida e eleva a sua oração à vida.

Portanto, La Salle deixa clara a missão do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, 
que é dar uma educação humana e cristã aos filhos de artesãos e pobres, considerando 
os estudantes o sujeito e o destinatário primeiro da missão educativa, por meio de um 
movimento pedagógico realista ao contexto dos estudantes. (KNAPP, 2001).

7 |  REFLEXÕES CONCLUSIVAS 
No presente estudo, procuramos resgatar a herança fundacional lassaliana a partir 

da leitura dos textos escritos por São João Batista de La Salle no referente à educação, ao 
educador e ao educando. Temos lançado um olhar sobre as origens e tentado estabelecer 
os princípios sobre os quais eles continuam sendo vivenciados, desenvolvidos e crescendo 
no espaço educativo do Colégio La Salle Carmo. 

Um carisma recebido gratuitamente, como dom e em benefício daqueles que Deus 
nos confiou e são centro da missão lassalista: educação, educadores e educandos. 

A educação lassaliana possui um aspecto profético e carismático. La Salle sonhou 
com uma educação social, especialmente aos mais pobres, assim como uma educação 
integral, dada  pela riqueza das relações humanas, produzido pela decisão e pela ação 
de seres lúdicos, livres e criativos, fazendo nos dias de hoje continuadores de uma obra 
tricentenária e desafiados a viver e fazer educação, mantendo a fidelidade fundacional, 
valendo das demandas desse século, valendo-se dos recursos das ciências e das técnicas 
para a educação. 

Como educadores lassalistas somos desafiados a mover corações dos estudantes. 
Somos os primeiros responsáveis em possibilitar os objetivos da educação lassalista e a 
conduzir os estudantes a bem viver, nos tempos atuais, cuja missão é ser coração, memória 
e garantia do carisma lassalista. 

Em relação aos estudantes, a preocupação de prepará-los para a vida concreta 
e para a sociedade. Valores que em La Salle aparecem na sua meta de ensinar a “bem 
viver”; na assimilação das “verdades práticas” junto às especulativas (LA SALLE, 2012. 
Med. 194,3); no aprendizado de coisas úteis para a vida, no preparo profissional; ofertando 
uma educação humanista na linha da escola moderna. (HENGEMÜLE, 1992).
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