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Resumo 

Xavier, Mateus Geraldo; Bingemer, M. Clara L. A centralidade da pessoa 
no ensino religioso: identidade curricular a partir da mística inaciana. 
Rio de Janeiro, 2010. 420 p. Tese de Doutorado – Departamento de 
Teologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Em geral, a elaboração do currículo do Ensino Religioso enfatiza ou a 

tradição acadêmica que lhe dá fundamento epistemológico ou a tradição religiosa 

que pretende sobreviver no tempo e na história, conferindo sentido às novas 

gerações. Porém, com o advento da sociedade moderna secularizada e plural, é 

necessário tomar como ponto de partida a pessoa concreta e as suas demandas por 

sentido, como ficou evidenciado na pesquisa de campo. Assim, é preciso buscar 

naquelas tradições as mediações necessárias para a formação dos valores que 

devem caracterizar este componente curricular. Neste sentido, revisitamos o 

trabalho de um místico cristão - Inácio de Loyola - o qual viveu entre a Idade 

Média e a Renascença e que nos apresenta um itinerário mistagógico espiritual 

centrado, ao mesmo tempo, nas Pessoas Divinas e na pessoa do exercitante. Na 

contemplação dos mistérios da vida divina, verdadeiro fundamento da história, a 

pessoa, em todas as suas dimensões, vai sendo atingida e exigida nesse processo 

de descoberta e de encontro da vontade de Deus para sua vida. Esta pedagogia 

espiritual lança luzes sobre o currículo do ensino religioso posto que sugere 

itinerários personalizados de educação na fé e à fé, rompendo com uma 

apresentação meramente racional ou emocional da experiência cristã, além de 

tomar em devida conta o processo de desenvolvimento dos educandos. 

Palavras-chave  

Teologia; Ensino Religioso; Mística; Teografia; Mistagogia; Educação; 
Antropologia; Inácio de Loyola; Espiritualidade. 
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Abstract 

Xavier, Mateus Geraldo, Bingemer, M. Clara L (Advisor). The centrality 
of the person on religious education: curriculum identity from the 
Ignatian mysticism. Rio de Janeiro, 2010. 420 p. Doctoral Thesis - 
Departamento de Teologia, Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

In general the development of a religious educational curriculum 

emphasizes either academic tradition due to epistemological support or religious 

tradition for its historic survival for the generations to come. However with the 

emergence of a modern-secular-pluralistic society, it is necessary to take people 

and their demands for meanings as the starting point, as it was observed in the 

research field. So we need to find necessary traditional mediations for the 

formation of values that should characterize the curricular component. Thus we 

revisited the writings of a christian mystic - Ignatius of Loyola – who lived 

between Middle Ages and Renaissance and provides a centered-spiritual- 

mystagogical itinerary, focusing on the Divine Persons and on the practitioner at 

the same time. In contemplation of the mysteries of divine life, the real basis of 

history, the person, in all dimensions, is being achieved and required in the 

process of discovery and encounter with God's will in his/her life. Such spiritual 

pedagogy enlights the curriculum of religious education since it suggests 

customized itineraries for education under faith and aiming faith, breaking with a 

merely rational or emotional presentation of christian experience, while taking the 

global development process of learners into account. 

Keywords  

Theology; Religious Education; Mysticism; Teografia; mystagogy; 
Education; Anthropology; Ignatius of Loyola; spirituality. 
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