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RESUMO 

Este texro 2 o resultado final d o  ebtudo sobre o Colegio S?ntn'rcresa, de Ituiutaba. Trihgulo 
hiineiro. Minas Gcrais, Rrasll. A pesquisa objcti~ou comprecnder seu processo J e  criaqgo e 
desenvolvimento. apreender 0s elementos mais significativos do process0 de constituiq50 e 
~lcsenvolvirnento cla Congegaqb das Irmb Culistas Scalabrin~anas e de seu prujeto 
educativo, A ahrirlgencia do period0 csludado e de 1939 a 1941. 0 s  rcsultados alcan~adus 
dernonslsat~i que actiaqio do Colegto fazia parte de urn prnjeto de esculariza~5o mais nolplo 
da Igrcja Cathlica no Brasil. ,4le1n d~sso,  apreendeu-se quc o rnotiv~ da funda@a do Coleg~o 
nr'io hi a quest50 iinigratoria quc norteou boa pair dos dcmais e~npreendimentos da 
congregaqZo, mas sin1 a nzcessidadc de atendimcnto das: fan~ilias catblicau e tradicionais da 
cidadc cregi3~. 
Patavras-chave: lnstituiq5o Educativa, Ensino Confessional. Histbria das Instllii~qlszs 
Educativas 

ABSTRACT 

This text i s  thc final result of a study ot'Saint Teresa High School (Col6gio Santa Teresa) in 
ltuiutaba, Triangle Repon. Minas Ciera~s, Brazil. The goal of the rescarch war to 
understand the process of it5 Founding and development, and d~scover the most s~gnificant 
elements of the establishment of  rhe Congregat~csn ofthe Missionary Sisters of Scl~nt Charlcs 
(Scalabrinians) and their educational project. The period under study i s  fro111 1939 to 1942. 
The results obtamed show that the formation of the High School u-as part of a broader 
educational project of the Catholic Cyhurch in Brazil. Furlhermorc.. thc motivation for the 
founding of thz High School was discovered 10 be not a qurstjon related to immigration that 
directcd a large part ofthe otherundcrtak~ngs of the Congregation. but rather the necessity or 
serving the Catholic and tradi ~ronal farnilics ofthe city and the region. 
Key Words: Educational Institution, Parochial Education, History ut' Educational 
Lnstitutions 
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Este estudo trata do ColCgio Santa Teresa. de Ituiutaba, Triingulo Mineiro-MG'. O 
C o l ~ g ~ o  constimi, atualmente, uma das sete unidades do grupo EducaqBo Scalabrininna 
Integrada ESI, vinculado i Provincia Nossil Senhora Aparecida. em S5o Paulo. Aqui, 
sio apresentadas reflexfirs e questionamentus a partir do fato de o Colkgio ser 
referincia educacional para a sociedade tijucana e regiiio desde sua ~nstalaciio. 

Nessa perspectiva, buscau-se enrender seu processo de criac;$o e desenvolvimento 
initial, bem como apreender seus elementos significativos, observando, sobretudo, a 
infra-estrutura, 0 s  docentes. os discentes, as prat~cas e os saberes constmidos. Alein 
disso, procurou-se compreender a constituiqio r u crescimento da Congregac.50 das 
lmls Srio Carlos Borromeo ~calabrinianas' e sua dedica~go Educaqio, 
especificamente, em Ituiutaba. 

A criaq5o e consolidaqio do C~oligio Santa Teresa ocorrem no momento em que a 
lgreja Catdrlica atuaya em varias regides, inclusive no Triingulo Mineiro, na tentativa 
de recuperar a catolicldade brasileira. Uma das estratesias utilizada pela Ige j a  foi 
truer religiosos r congregaq6es estrangeiras que. psterionnente, instalavam escolas e 
colegios. Dentre as v k a s  congrega~fies que chegararn ao Brasil no final do s~culo XIX, . 

fiz-se, neste trabalho, uma incurs50 as Irmh Missionirias de SBo Carlos Borromeo 
Scalnbrin~anas', ligadas Provincia de Nossa SrnhoraAparecida desde 1895. 

Pass a criaqk do Colegio Santa Teresa, nos anos trinta, em Ituiuraba, observuu-se o 
empenho de Dona Olegbria Ribeiro Chaves e do Padre Fortunato Morelli. Ambos 
buscaram a instalaclo de urn colegio confessional para atender meninas de familias do 
rneio rural e urbano. A instalaqgo do Colegio rnarcou o advent0 de nova era educacional 
e as familias confiaram a e d u c ~ g o  de seus filhos. principalmente, de suas filhas. a uma 
congregaqso re1 igiosa. 

Na d inh i ca  do processo de investigaqgo, considerou-se como pressuposto biisico a 
problematizacgo do Colkgio Santfi Teresa corn a comunidndr envolvida. Por esse 
motivo, buscou-se interpretar sua identidade historica, inserindo-o em urn context0 
rnaior do sistema educacional brasileiro desde sua instala@u r consolida~50 ao longn 
dos anos trinta. Procurcrcl-se, ao mesmo tempo, malisi-lo cam olhar mais abrangente, 

' , \ r  ol~rcrr.a@cs fccus porVi'HIRT(1'182j crldenclam .lr marcJr du rcp~nal~srnt> mnriro:  r~nti-a>-s sricl,~- 
rconAtt~~cns. s n o d a d r  tdicional,  c u n ~ c n d n m  il1ucr~rqulc.l. ( 1 Tnanguln Mineirn reprrstntlw 5uhsistrrna dn 
Tr.iAclon.!l Farnilla hlineira TFnl, corn amyl!>s r~ncdus famlliarcl: c cnmerciai~ emSio Paulu 

' Stpndo o Dicionho dc Uirtl~n Canin~cv,  1993, p.195, ns C'nngrcga~bcs dcrcm prott~oi-er a e d r i c a ~ l )  
cat i l i ra paw que os prinripins Fuunllfirncnta~, xjam, cada r e z  mais apr~r funr lar l~ i~  r cntlt~ccicins pelo pcn-o clr 
Ucus, culux-ar a7 r o c ~ ~ 3 r s  e n i e r e ~ ~ r  m s  dilno) c d ~ t c q i o  catequCtica r cuirlarl~: paqtnral. 

' Cf. Revista f l ~ n t r n ~ r ; ~ ~  das Irmis hllsslonjrias de Sio Carlos R~rrrr~mcrr-Scalabrinianas, Edqi#> Ilirtfirica. 
Orrm Jtsio Bat~srn 5calahnni eqcnlheu Sic> Carlrln~ Borrnmm rum,) parrqno e protctur d a s  .\Lss101,3ns~ 
Scalnbrmianar F I ~  wr s l d ~  cxmplc:l de humildade c ycrfci<5t: cumpndur clz seus devcres. Foi sacerdolt, b~spr~, 
r-rri-crirjr, dr t?.sraJo do Papa, c a r d d  e e e b i s p u  tlr ~ l i l i r , .  Faleceu em 1584 c to1 canon17adn em Ibl U p i u  P a p  
I-'#, In 1- 
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interpretantlo suus implicaqGes e transfomu~des tla cotnunidade tijucana e rtgiio do 
I nlngulo Mineiro. 

Portanto, para rnostrar a contribui~io dil Col ig i~  Santa Teresn, recuperou-se sua 
estruturaqGo nz sociedade da epoca, entendendo-se que n cnnheciunento veiculado por 
ele poutbilttou. a partit'& interpretaqic! relacianal coin rssa suciedide, dar-lhr smtidu 
hlstbrlco. 

Entre a micro e a  micrcrestru~ra,situa-se apossihilillade iir d a s  vida r inteileidndcil 
histbna do Coligio, conferindo aos seus diversos personagens: diretoras, professoras, 
professores. al~nos,  alunas e demais rnembros da comunidade a cuudiqio de sujeiros e 
demarcando a contribui~lo de cxda urn para sua constnl~5fi histhrica, no GSPOCO de 
tempo del~n~itado neste estudo. 

Assim, para consrmir urn d i scw~o capaz de traduzir, corn aproximacZo, to& 
compltxidde dn Colkgio, exigiu-se referenc~al tebricr, me~odolhgico capw dc 
problcnlatizar e redimensionar o espaqo e o tempo para dar identidade e razlil de ser a 
institituic50. 

A memoria nem sempre t. por inteira resbyartiada o ~ t  registrada, devido a 
rcstativdadr de srus atores ao bngo da histbria. Contudo, r, cotidlano do Uolkgio se 
configurou como envolvente, de m6ltiplas dimensiles, relzqaes dc poder, de 
comunica~lo, de transmissio e apropria~ho do saber. 

E~identemente, esta investiga~go foi :ecida catre a mernhria e o arqltivo. For meio 
da mrmbrla, tmtou-se explicar as relaq5z.s de hierarquia e valores entre as coisas e 
zntre as pessoas. Considerou-se que. tuao 0 que aconteceu n5o foi em vgo. ncm t l o  
pouco se per&u: 8s vezes. penllaneceu ou se transforrnou. Nesse sentido, os relatos 
ilrais contribuiram para 2 recuperaqgo darnembria de ex-alunos. professores e diretora 
do Culkgiv, que participdram do contexto educacional nra investigadu. A maior pparte 
desses rclatos e t a  replzta de representagdes e memGrias con~aditbrias, mas sua 
inteipretaq5o pelo novo olhar da hisroriografia ajudou a aproxima-las do contexto 
rscolar do Colegio Santa Teresa dsquelr tempo. 

h Cidade 

Influenciada por ideais positivistas. Ituiutnba buscou sua ascenqb pol itica. 
tconvmica e educacional. Nas hltimas luzes do seculo XIX, alnanhecer do seculo XX, o 
Arraid de 520 Jose, "cormrela" de casas cohertas de telhas e chclupanas de sapt. ern 
nenhuma organizaqgo espacial planejada, :ransfomou-se em Vila Platina. 

A Vila apresentava significztivu a v a q o  no conlercia c na pauir ia ,  o que 
cstimulava a necessidade Je emancipaqio politiw. Da mesma forma, il crinqZu do 
Municipio de Vila Platina. yue rompeu politicamente corn a cidade do Prata, Mims 
Gerais. estiibeleceu novos desafios para o povo e a cidade: oprogresso4. Muitas eram as 

' ~ i  pu~~llcado da Km~sta Cer.tcniri{, rlcItuluraba, d Irberragio pvl~nca de ltuiutabada cirlade clu Frau tmuue 
conscquinmr pnsiuw para o rnloicipiw pn tes ,  estr~das, cemitinn. 1lumin~~20, jardins, canal i~~c io  rlc a2ua e 
GULIIIY Ltnciir~os. 



expectativas: construqlv de pontes e estradas; execuyio de projeto urbanistico e 
paisagistico; cr ia~go de regmento; e reestruturuc;lo dos Iirnitzscom outros municipios. 

No inicio do dculo  XX, foi crjado o municipio de Vila Platina, especificamentepela 
Lei 3 19 de dzzesseis de setembro de 190 I .  E na efervescencia das ideias republicanas. 
tomou posse a prirneira C5mxa Municipal dos veredores, motivo que reuni 11 rnuitas 
autoridades importantes das municipios vizinhos; express5v de relevante avanco 
politico para a kpoca. Avanqo esse que influenciou rnuitos aspectos. inclusite a 
verificaq50 e eeilefiniq5o dos limites de Iti~iutaba corn us municipios vizinhos. 

Ficou evidente, durante a pesquisa, o esforqo politico para conseguir proliferar os . 

ideais republicanos etrl Vila Platina. sahretudo u cornpromisso em legirimar o nnvo 
regime corn o povo. Tambem k possj\;el perceber que D irnaginirio republican0 esteve 
presente naquele momenlu de transiq50 politica em Vila Platina: o hino r a bandeira 
simbolos nacionaiistas e a bandn estimulavam o amor a Patlia. Nesse periodo. o 
urqamento da adrninist~a~iio publica era escasso, o que comprometia, principalmente, o 
desenvol~imtnto de muitos pmjetos. Dize~n os testemunhos que havia ideias em penca, 
faltava, porem, o dinheiro (Revista do Centenirio de Ituiutaba, 2001). Percebe-se , 

significativa preocupaqBo do Poder Publico Municipal corn o desenvolvimento urbnno. 
matwislizada ern medidas adequadas: defesa da urbdnizaq50, de construqbes e 
loteamentos. Nesse sentido, destacou-se Pe. Angelo Tardro Brutlo pela panicipaqZo no 
prwxsso de crescimento e urbanizaqiit~ da cidadz'. Trabalhou corno engenheiro, 
tentando organizar o espaqo geografico da cidade, waqando as primeiras 'ruas e 
construindo as primeiras casas, mas, 'Lnecessariamen~e" cunlprindo sua tarefa de cuidar 
daalma edareligiia e tambem docultivodesllasrenas. 

Retuma-se aqui a ideia de que a ghese  e a consolidac;io da cidade se configuraram 
sub a infl~ltncia da Igreja Cat6lica. Ao longo dos anos, observou-se a intensidade e 
solldez do trabalhe desenvolvido por ela. considerando a tahela abaixo: 

Tabolr 1 - Ponul;i~Bo dc hlo, pirr rcligiiio no municipio dc Iluiutdbd - 1940 

0 s  dados apresenbdos vkm confirmar a hip6tese inicial de que s Igteja influenciou, 
de forrna dccisiva na comtruq50 da cidade e, possivelmente, no desenvolvimento do 

-- 

Proteslantes 

Ortodoxos 

Total 

<,t' Gncicopltdm do5 Mumcipios Brasd-xoq XSV Volume. k c ,  iieJaneiro. 1'15'1, p3U5, corn a chepcl.1 do 
Piroco ; \ ~ ~ e l o ~ a r d i u  Brunq o pormaclo tornu,! nrrvcls rurnos. ~1,nrmdo a f r c g u e s ~ ~  ern 1890, corn 5Oh: 
hahitantes. 

- - 

32 1 

55 

33.238 

F0NTE:IUGE' Censo dvmugrifico. 1Y5O. Millas Gzrais: TOM0 I.  pane XIII, p.80 
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process0 educativo, assunto que ocuparias discussbes deste estudo. 
Desde o inicio, os moradores de Vila Platina utiliaavam urn dos meios de transporte 

mais nistico e comum a todos: o carro de boi; sustentw, durante decadas, as idas das 
familias e dos fornecedores do Arraial aos centros mais avanqados de Uberaba e 
Uberabinha. hnje Ubwlandia. 

No Triangulo Mineiro, as vias de transporte, durante quase cem anus (CHAVES. 
p:l11) niio c o n s t i t u i ~  preocupaqlo para o poder pGblico. Cada fazendeiro, de acordo 
corn suas possibilidades, abria estradas e construia pontes para facilitar o acesso aos 
centros mais avancados. Essas vias, encurtamentos, corn o tempo, transformaram-se 
em estradas comuns aos vizinhos e aos centros importantes e distantes. Essa situaqio 
permaneceu ate a chegada da ferrovia Mogiana em S5o Pedro de Uberabinha hoje 
Uberlindia, proxima a Uberaba, o grande centro dc ligaqb comercial coln Goib, parte 
de Mato Grusso e todo o Triingulo Mineiro. Apartir de entiio, a regigo introduziu-se na 
economia nacional: ,\'esse conte.rto, o TPilingulo Mineim pussa a,fornwer cemis ,  
priacipalmentt. a m z  t. rnilhu ... (SOARES, 1 995, p.54). Estrategicainente bern 
localizado, o Triinguio Mineiro tomou-se urn dos maiores circuitos mercantis do 
Brasil. 

A populaq20 n5o dispunha de recursos modemos, e, nas ruas sem calqamento, viarn- 
se farmacias, casas comerciais, casebres. ranchos de palha e pau-a-pique e u tradicivnal 
Largo da Matriz; espaqo da vida social tijucana, principalmente ap6s a construqio do 
primeiro Jardim fibli~o~freqiientado por moqas e rapazes do peqiieno povoado. 

Sen1 fugir a- tradiqgo das cidades interioranas, Ituiutaba mantinha, no Largo da 
Matriz, estabelecimntos comerciais, onde pessoas comuns e as consideradas 
irtj7uentes se' reuniam diariamente, tornando-se protagonistas das mais diversificadas 
Irist6rias conudas pela cidade. 

E neise contexto que, Vila Platina foi levada a termo juridico corn o atual noine de 
Ituiutaba em 1915, ano que demarcou muitas mudanqas no rnunicipio. 0 tophnimo 
"ltuiutaha", etimologicarnente, significa: I (no), TUIU (tijuco, lodoso, sujo) e TABA 
(cidade). Portanto, assim criadopor estar a cidade situada as margens do rioTejuco. 

Nota-se tambem nesse periodo que, rompendo diticuldades, a cidade buscou seu 
desenvolvimento, como por exemplo, a circulaqb de vjrios jornais (apesar de 
efkmeros), a chegada do primeiro automovel, a primeira projeq5o cinematogrjfica, o 
primeiro congress0 das autoridades municipais do Trihngulo Mineiro. Alem desses, 
muitos outros fatores colaboraram para que ltuiutaba se destacasse dentre as mais 
recentes cidades do TriCngulo Mineiro. 

Nos anos vinte? configuraram-se, pela expectativa cia populaqiio e do poder pitblico 
em relaqso ao desenvolvimento da cidade, principalmente as atividades cornerciais e 
agricolas. Considera-se que a pequena populagb, corn pouco mais de duas mil pessoas 
na zona urbana, dependia sobremaneira do trabalho rural, e as terras fkrteis e extensas 
produziam gheros  essenciais pwa o desenvolvimento da economia e do cornkrcio da 
cidade. 
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Notou-se tt~ovitnento ascc~dctlte. relativamente consistente, no comercio, corn a 
instala~io de famacia, padaria, hospedaria e armazkns e, posterionnente, da maquinu 
dz beneticiar algodiio e pequena industlia de cereais. Aspecto relevante desse pefiodo C 
yue a economia girava em torno da pecuhih; pussivelmente, a principal atividade 
comercial da epoca, antes da ascensso da agricultura 

No aspect0 econ6mic0, apos a Revolu~5o de 1930. u surto de garimpagem de 
diamantes expandiu-se em algumas cidades mineiras. coino Estrela do Sul e outras. 
Ituiutaba tambem teve sua participaqzo, instalando muitas cascalheiras ao longo do rio 
Tijuco constituindo-se em urn dos agrupamentos significativos dessa atividade. Apesar 
da efemeridade, contribuiu para o aumento da populaqio e, sobretudo, para a 
intensificaqiio da agricultura, dapecuaria, do comtrdo. da indi~stria, especificarnente, o 
alargamento da lavoura rnecanizada, em consequEncia da rxtraordiniria fertilidade do 
solo, caracteristica que elevou ltuiutaba L melhores condicdcs rcon8micas. 

Alkm de terras apropriadas, ltuiutaba ctlntilva tamb6m corn a facilidade de 
preparaq50 do plantio em extensas faixas planas; o que resultou no salt0 do plantio 
rudirnentar ao process0 mecanizado do cultivo de cereais. Por um lado. o povo 
envolvia-se con1 picuinhas politicas e, por outro, o poder publico, comerciantes e 
industriais buscavam gerir meios para o crescimento do municipio; o que demarcou. 
nos anos quarenta, sinais de avanqo tecnolbgico corn a instala~go e consolida~50 de 
empresas, estabelecirnentos comerciais e fhbricas. Nota-se que, no bmbitcl 
educacional, tambkm houve relativo crescimento, apesar de que as condi~6es da ipoca 
eram muito predrias: 

Segujndo a nadiqio de urn ensino mais formative, emwgirem outras escolas 
importantes, como o Coltgio Santa Teresa (objeto de estudo desta pesquisa), D ColCgio 
Silo Jad e outrou colegios rstaduaih. 

De mod0 geral, a populaqgo tijucana, bem como as autoridades polit~cas e 
educacionais da epoca reconheceram o progress0 educacional firmado ate os, mos 4O. 
tanto no h b i t o  publico, como particular. 

Nesse sentido, o Colegio Santa Teresa assumiu papel relevante para a sociedade, 
uma vez que suas diretrizes ~6rico-pedagogicas hndavam-se 110s programas oficiais, o 
que garantia crescimento intelectual e cognitivo do aluno. e. sobretudo orientadas nos 
principios scalabrinianos, que perpassavam todos os out r~s  Colegiov e Instituiqbes da 
Congregaqfio Scalabriniana. 
0 Colkgio Santa Teresa e o segundo a ser fundado pela Congregaqio das IrmHs de 

S5o Carlos Borromeo-Scalabrinianas, pertencentc A Provincia6 Nossa Senhora 
Aparecida, em S5o Paulo. E importante cnrnpreender tambem que a expansgo da 
CongregaqBo das l rmb Missionirias de Slo Carlos Bon40meo-Scalabrinianas ocorreu 
ao Iongo de cem anos, especificarnente a p a i r  dos anos tritlta do seculo XX. At6 entiio, 

" C I  P Dir~unar~o dc Dkitrb (.rn;,~uco, Loyola, 1993, Provincia e u conluntn de casas, rriRjdo 
canonicamenre  pel^ ~urnritlade legiurn3, que forma pane imediata de urn instituu~, sob o mtsmo Superior. Nio C 
necraunu qur 1 s  ~35x5 esrel.un nwn ;ne>ma tcrrit6oo. Tiqu~param-sr is pro\-incias uuws &vls&es dok~t i tu to ,  se 
o Superlordas mrsmas drprnd~ d~retamentedoSuperiar Gerd. 
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a C'ongregaqSo divjdia-se em duas Provincias: a de Slo Paulo e a do Rio Grande do Sul. 
Corn a ~nst;llaqio da sede do Ciovemo Gerd na Itilia, a expansgo tomou a dimenslo de 
outros con~inentes e outros estados brasileiros e criou a Provincia Nossa Senhora de 
Fatima, 110s Estados Unidos da America; a Provincia SIo Jose. na ItaIia: a Prui-incia 
Cristo Rci. t~o  Rio Cirande do Sul; a Provincia Maria, Mrie dos Migrantcs, no Mato 

A c. hegada drssa cungtegat;Go ao Brasil ocorreu por volta de i 895', corn n vinda d d s  
pritneiras IrtnGs h~li3sionarias que, orientadas pel0 bispo italiano Dom Joio Bat istn 
Scalabrini, inham curno principal objetivo assistir os migrantes tanto no aspecto social. 
colno espiritual 2 rrl~gioso. Coin esse proposito, fundaram o lnstituto Cristovio 
Colombo em S;io ~ a u l o .  A atuaq5o -scalabriniana, imbuida desses objetivos. 
inicialmente. abrangeu os estados do sul do pais e, posteriormente, expandiu-se para 
outras regides brasileiras. visando atender i n h e r o s  compatriotaq marcados prlav 
precarias condiqdes de vida. A obra abrangeu a construqiio de escolase orfanatos. 

Desse modo, para co~npreendzr como essa Congregar;lo origi~ou-~c no Brssii, fez- 
sc necessario recuperar o cedrio socio-pulitico em qlie a IGlia se inseria no final do 
sCculo XIX, sobretudo, entender como vivium us migrantes na America, 
especificamente no Brasil, bem colno v ~ s i t a -  u process0 de romanizaqgo da Igreja no 
Brasil. 

Posttriormente a descoberta da Amhca .  o Velho Milndo exaandiu-se e os homens 
redesenharam os contjnentes. Nesse sent !do. a Italia ficou prejudicada, principal~nente 
pela decadgncia das repbblicas mannas. E nesse context0 que a Buropa invadiu o k v o  
Mundo. tentando domina-lo, acumular riquczas e demarcando o advent0 da RevoluqIo 
Industrial; Portanto. tontn muitas rude5 que levararn os italianos a vrocurarem outrvs 
paises. e~~ec i f iu~mente  a Term Prometicia: u Brasil. Dentre elas, sobressaem-se tris: as 
grandes transforrnaqdes econbmicas e sociais. as mudanqas no process0 de trabalho e a 
obrigatoriedade do servj~o militar. Percebeu-se que a Revoluq50 Industrial, em relaqlo 
a mio-de-obra especializada, exigia novo tip0 de uabalhador, mais qualificado, e, ao 
mesmo tempo, n2o garantia emprego para todos. 

Outras questGes, de ordem natural e poli~ico-social, contribuiram para o estado de 
caos da populaqio europeia. Por volta dos primeiros anos du seculo XX. os paises 
europeus organizavam-se em sociedades predominantemcnte 1-ul-dis e. na M i a  
especificamente, era permitido aqueles que nlo tinham tell-a utilizi~ tenenus 
municipais ou propriedades da lgreja para atividades de suqtento. O puvo  encuntrat,a-se 
em precarias condiqbes financeiras; excessivas taxas, impostos e encargos eram 
oobrados, alem da "taxa especial" sobre a produqlo dr farinha; o n3u pagamento desses 
ui butos incorria no confisco das pequenaspropriedades. 

lrnpulsionar a emigwiio, naquele momento, func~onava, segundo TR ENTO, como 
"vilvula de escape para a paz social", fator que descaracterizava yualquer interehse por 
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p m e  do govemo italiano em impedir o ixodo avassalador de seus compatriotas. 
A hist6ria evidencia que o marc0 zero da ernigwgo ocorreu, mais precisamente, na 

segunda metade do sCcdo XIX, corn o process0 de transmigraqiio que levou 
nproximadarnente 60 milhdes de europeus para outros paises. 0 Brasil chegou a ocupar 
o 3'. lugar no fendmeno imigratorio. Nesse sentido, a irnigraqgo e a europeizaqgo, no 
Brasil. passaram a integrar os debates cotidianos da classe hegemhica, ;i medida que se 
petcehru a consolidaqIo da aboliqiio dos escravos e a possivel e x t i n ~ b  do trafico 
negre irn . 

0 fato e quc, a produqgo cafeeira, principal fonte de renda do pais, necessitava 
urgentemente dz uma ernigraqgo voltada para a lavoura, conforme apresenta BONI 
( 1987, p.80): 0 Esrndo e a snciedade huscaram a Italira, corn o ohjetivivo u'e reulizur durrs 
necessidads, o fornecimentn de nalio-de-ohra para a lavcruru e a arnpliaqio do 
mercado para o cafe. Evidentemente, existiram profundas relaqaes culturais e 
diplomaticas entre a Italia e as Amiricas e, em particular, corn o Brasil. Certa 
preferencia pel0 Brasil e notavel porque, diante do cenhio rnundial, apresentava-se 
coino imenso cofre natural a ser explorado. 

Considerando esses aspectos, pode-se af rrnar que o fenameno da imigra@o no 
Brasil exerceu papel relevante na estrutura colonialists, k m  como teve signjficativa 
influincia na formaqgo da populaqgo d~ sul do pais. na indlistria, na agricultura e no 
comkrcio. 

Uma vez na Nova Terra, espmva-se reclpqilo mais calorosa. mas a realidade 
delineada, a cada dia, se distanciava dns possibiljdades de uma vida difere~lte da que 
estavam a fugir..Empregar-se imediatamei~te n r~n  sempre ocorria e isso fez cum yue 
muitos ernigrantes vapeassem, principidnlente pelas mas dt: Sgo Paulo. ou se 
amontoassem em hospedarias, onde aguardnvom chance de trabalho. 

Diante dessa situaqgo caotica, vislumbranm con] relevincia o trabolho e a inlen~go 
de Jo5o Batista Scalabrini, hndador da ConpregaqBo Smlabriniana na Itlllia. 
Scalabrini, ao dar inicio is atividades em pro1 do imiprante. nGo buscava apenas manter 
e cristalizar a fi. entre os colonos em ourros paises. mas. sobretudo, proporcionar o 
crescimento social e politico entre eles. Seu trabalho contigurava-se no binGmiu: 
catolicismo e italianidade. 

De qualquer modo, para que esses objerivos se concretizassern, a assistlncia 
religiosa seria essencialmente o ponto de pantda. Assistir religiosarnente o povo 
sofrido, de certa forma rude e ignorante. sedimentaria a catolicidade e a religiosidade; 
sobretudo fonnaria hjstorica e culturalmenre unla nova Italia em outro continente. 
Diante dessa estrurura, u risco de enriqivczr-se matenalmente e empobrecer-se 
espiritualrnrnte seria menor. Fica rvidznte o fato de que a [greja estava, 
constantrmmte, tentando realizar projrto de evangelizaclo e educa~io por meio das 
congregaqhes. tanto em suas obras, assistenciais. como ern suas praticas educativas, 
uma vez que zssa eta unla &s diretrizes do projeti, de restauraqio do catolicismo. 

Na tzntatjva dc cot~cretizar srus ideais, Scalabrini materializou-os em sua obra, o 
Instituto de Patronato Italiano Cristdvdo Colombo. n Associaq2o e posteriomente as 








































