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Teólogos/as 
 
 bloco - Teologia e educação 
 
1. O que levou você a estudar teologia? 
2. O que mais gosta nesta atividade? 
3. E a educação? Como entrou em sua vida? 
4. Como você vê a relação entre educação e teologia? O que significa na sua vida, no seu 

dia a dia? 
 
bloco - Escola Católica, hoje 
 
5. E a escola católica, como você vê o seu papel na sociedade? Quais são os seus 

principais desafios? Em que estas escolas se diferenciam de outras escolas não 
confessionais? Elas têm uma contribuição específica a dar a sociedade? Caso positivo, 
em que sentido ? 

6. Existem algumas questões presentes na sociedade que hoje representam novos 
desafios para as escolas católicas? Quais? 

7. Em relação a esta escola, como você a caracterizaria ? 
8. Por que, na sua opinião, as famílias a procuram? 
9. Quais são os principais desafios que enfrenta como escola católica? Como são 

trabalhados no seu cotidiano? 
 
 bloco - Escola em Pastoral 
 
10. E o setor pastoral da escola, como está organizado? Qual o seu papel nele? 
11. Como este setor se relaciona com os demais setores da escola? 
12. Quais são as principais atividades que desenvolve? 
13. O que você considera que está melhor trabalhado nele? 
14. E as principais dificuldades, quais são? 
15. Aqui na escola, como é trabalhada a evangelização? E a catequese? A dimensão 

celebrativa? O desenvolvimento da consciência solidária? Há outros aspectos que são 
trabalhados? 

16. O que você acha da expressão "escola em pastoral" ? Como você vê a contribuição 
desta perspectiva? 

17. E esta escola, como você situaria a sua proposta? Tem relação com a  perspectiva de 
uma escola em pastoral? Em que sentido? 

18. Que formação você considera que um professor de educação religiosa deve ter? 
19. E um teólogo que atua na escola? 
20. Qual o papel do teólogo numa escola católica? Se diferencia do professor de educação 

religiosa? Em caso positivo, em quê? 
21. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, a partir da sua própria experiência, sobre o 

papel do teólogo na escola católica?  
 
Direções 
 
bloco - escola católica, hoje 
 
1. O que você acha da escola católica no mundo de hoje? Se diferencia de outras escolas? 

Em que sentido? O que a caracteriza? 
2. O que tem a escola católica a dizer ao mundo da educação? 
3. Quando as famílias procuram esta escola para seus filhos, o que as motiva? 
4. Como é a relação da escola com as famílias? 
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bloco - escola em pastoral 
 
5. Qual o papel do setor de pastoral desta escola? Em relação: 

à equipe técnico-pedagógica? 
aos professores? 
aos alunos? 
aos funcionários? 

6. Como está constituído este setor? Quem participa dele? Quais as funções dos diferentes 
profissionais? 

7. O que você acha da perspectiva da educação libertadora hoje? Tem contribuições a dar 
a escola católica? Tem limites? Quais? 

8. Como são escolhidos os professores de educação religiosa? Há a necessidade de uma 
formação específica? Qual? 

9.  O que você considera mais importante no trabalho do setor? E os pontos que você acha 
que merecem maior atenção? Quais são as principais dificuldades? E os desafios 
maiores? 

 
 bloco - teologia e educação 
 
10. Quando a escola começou a ter na sua equipe uma pessoa formada em teologia? O que 

provocou nesta realidade? 
11. Como foi sua integração na escola? O que facilitou? Houve dificuldades? Quais? 
12. Hoje, você percebe algum impacto da atuação deste profissional na escola?  Em que 

sentido? 
13. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, relacionada aos temas da problemática da 
escola católica hoje e o papel do teólogo em sua equipe? 
 
 
Professores/as  
 
 bloco - Teologia e educação 
 
1. Quais são as atividades que você desenvolve no âmbito da educação religiosa? O que 

para você é mais gratificante? 
2. Quais são os desafios que você enfrenta? 
3. Que formação um professor de educação religiosa  deve ter? E um agente de pastoral 

que atue na escola católica? 
4. Como você vê a relação entre teologia e educação? Como ela é trabalhada aqui na 

escola? 
 
 bloco - Escola católica, hoje 
 
5. Como você percebe o/a aluno/a de hoje?  
6. O que você acha da escola católica ? Ela se diferencia das não-católicas? 
7. Como você vê o papel da aula de religião na escola? Como acha que é percebido pelos 

professores das demais áreas? 
8. E as famílias, demonstram  interesse pelas atividades pastorais do colégio? 
 
bloco - Escola em pastoral 
 
9. Qual o papel do setor pastoral desta escola? Qual a sua função dentro dele? 
10. Como está organizado o setor pastoral? Quem participa dele? Se há um/a teólogo/a qual 

o seu papel? Se não: você acha que seria oportuno que um teólogo/a integrasse à 
equipe? Qual seria o seu papel? 
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11. O que você considera mais importante no trabalho do setor? E os pontos que você acha 
que merecem maior atenção? Quais são as principais dificuldades? E os desafios 
maiores? 

12. O que você acha da expressão "escola em pastoral" ? Como vê a contribuição desta 
perspectiva ? 

13. Você gostaria de acrescentar alguma coisa relacionada à problemática da escola 
católica hoje e da pastoral neste contexto? 
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