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APRESENTAçAO 

• 14 de maio de 1981 assinala o 1.0 centenario do fale(.,'i
mento de S. Maria Domingas Mazzarello. A data oferece a 
oportunidade de um encontro mais profundo com a co-fundadora 
das Filhas de Maria Auxiliadora. Este numero dos cadernos 
salesianos quer introduzir-nos no santuario de sua alma, para 
que admiremos as riquezas espirituais com que a graça a adornou. 

É sobre a humildade autèntica que soem baixar os olhos do 
Senhor. Foi assim que aconteceu com a maior das mulheres, a 
Mde de Deus. Foi assim com outra Maria, a humilde costureira 
de Mornese. O Senhor foi preparando-a no silencio recolhìdo de 
uma associaçao de moças para com Dom Bosco partilhar de um 
mesmo carisma, destinado à educaçiio da juventude feminina. 

Esboçando rapidamente a biografia de Maria Mazzarello, o 
estudo de Ir. Gloria faz-nos acompanhar seu crescimento espiri
tual. N ele se empenhou desde menina, abrindo-se por inteiro à 
açi.io da graça. A esse crescimento juntou-se coma conseqiiéncia 
iniludivel o desejo de compartir com outras a alegria indefinf.vel 
da vida com Deus. E o céu facilita-lhe a realizaçiio do seu ideal, 
fazenda com que seu caminho se cruze com o de Dom Bosco. 
Ainda nao se conheciam e jci um bilhetinho de Dom Bosco, que 
acompanhava duas medalhas para ela e para Petronila, recomen
dava: "Rezem, mas façam à juventude todo o bem possivel". 
A Associaçao das Filha~ da Imaculada fai o nucleo da nova con
gregaçi.io, que cuidaria das meninas, coma Dom Bosco cuidava 
dos meninos. Com o mesmo espirito, com a mesma dedicaçiio, 
com a mesma visifo pedagogica. Dom Bosco, com a abunddncia 
de dons com que o Senhor o galardoou; Mazzarello, "com a 
originalidade bem feminina que marcou o inicio do seu Instituto". 
Duas grandes almas. Ti.io diversas. Tao iguais. Os par<igrafos 
finais retratam a figura moral da santa. Ha muito que descobrir, 
meditar e. . . imitar. 

• "Maria Domingas Mazzarello, experiencia feminina do 
carisma salesiano", de Madre Rosetta Marchese, focaliza de 
maneira sintética o mesmo tema. Da-nos também um per/il da 
santa para que melhor se perceba como entendeu o espirito 
salesiano e o inculcou às suas colaboradoras. Em frases rcipidas 
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e precisas, delineiam-se no final do artigo as caracteristicas de 
Mornese ou da salesianidade feminina. 

• O terceiro artigo é um extrato da Introduçao às "Lettere 
di S. Maria Domenica Mazzarello". As cartas néio tém, de ordina· 
rio, pretensao literdria. Nelas externamos mais desinibidamente 
nossos sentimentos, somos mais n6s mesmos. Também Mazza
rello revela-se de corpo inteiro na sua correspondéncia. Quando 
inculca a fé, a caridade, a humildade, a alegria. . . hd verdadeiras 
intuiçoes escondidas sob a linguagem mais simples possivel. 
Como diz o Cardeal Garrone no prefdcio: "Essas cartas nos fazem 
claramente entender de que témpera seja uma maternidade espi
ritual, quando Deus a inspira. Ela nao discursa, niio argumenta, 
vive e comunica a vida". 

OS EDITORES 
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O CARISMA SALESIANO FEMININO 

EM 
SANTA MARIA DOMINGAS MAZZARELLO 

Ir. Maria da GI6ria Almelda 

INTRODUCAO 

A oportunidade que tive de realizar este estudo veio satis· 
fazer meu antigo desejo de um encontro em maior profundidade 
com a nossa Santa Co-fundadora, Maria Mazzarello. Embora 
envolta em sua peculiar simplicidade, sempre a entrevi corno urna 
grande :figura de mulher, encarnada no seu tempo, extremamente 
aberta aos valores espirituais. 

É preciso redescobrir a mulher que foi Santa Maria Domingas 
Mazzarello, para encontrarmos o perfil, a fisionomia da verda· 
deira Filha de Maria Auxiliadora. Ha muito a descobrir naquela 
que foi escolhida por Dom Bosco, grande conhecedor da pessoa 
hurnana, para ser a primeira F . M . A. , a iniciadora de um novo 
ramo feminino de Vida Religiosa na Igreja. 

Sua originalidade bem feminina marcou os inicios do Insti
tuto das F . M. A. Seria injusto pensar que tenha sido mero 
instrurnento passivo nas maos de Dom Bosco. Injusto para com 
Maria Mazzarello, mas também para :eom Dom Bosco, que sempre 
se distinguiu pelo re.speito ao outro. Através da Historia, é facil 
notar corno ele vai deixando que a Superiora tome a direçao e o 
governo do incipiente Instìtuto, e aja. 

Justamente ai que a personalidade forte e hurnilde de Maria 
Mazzarello se agiganta e reveste-se das qualidades de urna verda· 
deira lider religiosa feminina. 

O campo de reflexao é vasto e pouco explorado. Nossa tarefa 
quer ser urna tentativa, sem grandes pretens6es, de abordar o 
tema. Posso afirmar que o trabalho proporcionou-me intima 
alegria, questionamento e tomada de posiçao. 

O meu muito obrigada a quantos me impulsionaram com a 
palavra, testemunho e colaboraç§.o direta. 
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1. DEUS PREPARA O CAMINHO DO INSTITUTO -
MARIA MAZZARELLO 

Todo homem esta inserido no tempo e no espaço, tornando 
parte ativa na construçao da Hist6ria e sofrendo ao mesmo 
tempo as influencias dominantes e caracteristicas da época em 
que vive. 

Para estudar e conhecer urna determinada pessoa, é preciso 
ter alguma informaçao sobre o seu contexto social, cultural e 
religioso. 

Em Mornese, urna pequena cidade italiana, no dia 9 de maio 
de 1837, nasceu Maria Domingas Mazzarello. 

A pequena sociedade mornesina insere-se na grande socieda· 
de italiana; pertanto, é importante urna rapida resenha da 
situaçao politica, social, economica e espiritual da Italia do 
século XIX. 

Situaçao da Italia no século XIX 

A Batalha de Waterloo, no inicio do século, representou o 
fim da carreira militar de Napoleao e de sua hegemonia bélica na 
Europa. O Congresso de Viena libertou a Italia, provocou reaçao 
e Iuta pela conquista do regime constitucional e libertaçao dc 
jugo austriaco. 

Ao contato com os austriacos, o povo italiano havia enxer· 
gado o que era grandeza e sentimento de segurança, e isto fez 
nascer os ideais de liberdade e patriotismo na defesa dos direitos 
do homem. Para unificar a Italia era necessario expulsar os 
austriacos e conquistar Roma, cujo reino era dirigido pelo Papa. 

Surgiram, entào, os movimentos liberalistas que contavam 
com o apoio dos intelectuais e cujas metas eram: 

- a libertaçao do jugo austriaco, 
- reforma ou extinçB.o dos governos absolutistas, 
- a reconstruçao da unidade politica italiana. 

8 



Estes movimentos republicanos e revolucionarios eram elabo
rados nas sociedades secretas entao existentes. Dentre estas 
sociedades secretas nascidas com o objetivo de libertar a Italia 
do dominio de Roma, distinguiu-se a maçonaria com influencia 
marcante principalmente sobre os jovens. Agiam s:lenciosamente, 
nao se preocupavam com sucessos imediatos, mas visavam sedu
zir a juventude, atraindo-a delicadamente a dialogos sérios, e 
assim penetrar nas familias, escolas e seminarios, confundindo as 
idéias cristas com o nacionalismo exacerbado. 

Difundia-se também, na Italia, a heresia jansenista que, 
partindo de seus falsos principios sobre a Graça, inculcava no 
povo temor pelos sacramentos, principalmente pela Eucaristia , e 
afastava desse modo as pessoas da freqtiencia aos sacramentos. 
E n ao s6, mas - perigo gravissimo! - limitava a autoridade d!l 
Santa Sé em favor de um episcopado e de autonomias de 
Igrejas nacionais, desagregando a unidade da Igreja. 

"Ap6s os exitos franco-sardos de 1859 em Magenta e em 
Solferino contra a Austria, que haviam dado a Lombardia ao 
Piemonte, outras regi6es da Italia se haviam insurgido e votado 
sua incorporaçao ao Estado Sardo. Quando, em 1861, o primeiro 
parlamento italiano proclamou a Vitor Emanuel II rei da Italia, 
para a perfeita unidade faltavam apenas Veneza, que pertencia 
à Austria, e Roma, protegida pelas tropas de Napoleao III. 
A Italia receberia Veneza em 1866, graças à vitoria da Prussia 
sobre a Austria em Sadowa, mas se devera esperar até 1870 para 
que o exército italiano, aproveitando-se da guerra franco-alema, 
ocupe Roma, que se tornarli assiro a capitai da Italia unificada" o>. 

A Italia vivia um periodo de tensao: jurar lealdade a um 
Estado, que se tornar.a. anticlerical por força de situaçao, ou 
aderir à Igreja e ao Papa. 

Podemos dizer que, nesse periodo, sob o legitimo pretexto 
da independencia e unificaçao italianas, fazia-se urna politica 
baseada em falsos principios, em atos desonestos, numa Iuta 
aberta e continua contra Roma, o Papa, a Igreja e Deus. 

No campo economico, surge a grande Revoluçào Industriai. 
A economia, até entao baseada na agricultura, cedia lugar a urna 
economia industriai. Era o despontar do capitalismo. O homem 
começava a dar prioridade ao lucro, à produçao, relegando a 
segundo plano a pessoa humana. Tal época foi marcada por urna 
profunda exploraçao do homem pelo homem. 

Neste contexto, corno resposta do céu, nasceram Dom Bosco 
e Maria Mazzarello, dedicados inteiramente à juventude e à 
defesa da Igreja e do Papa. 
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Mornese e Maria Mazzarello 

Situa-se entre as colinas de Monferrato e, na época do nasci
mento de Maria Mazzarello, nao possuia nenhuma ìmportancia 
comercial, estando quase que desligada do resto da civilizaçao, 
devido à sua localizaçao distante de qualquer rede ferroviaria. 

Em 1837, contava com 1.220 habitantes. Todos amantes 
daquela terra - fonte de suas rendas - e de urna vida serena e 
simples, onde o relacionamento entre as pessoas era primario, 
baseado na solidariedade humana. 

A familia era uma verdadeira escola de vida onde as crianças 
eram formadas, educadas e lançadas para a realidade. 

A economia mornesina repousava na agrimùtura, no cultivo 
das vinhas e dos campos. Portanto, era uma sociedade rural, cuja 
riqueza residìa nos vinhedos. 

A vida cultura! era pobre. Mornese nao possuia escolas a 
nao ser a escola dominical : o catecismo da par6quia. Empenha· 
dos no campo desde o nascer do sol até o seu ocaso, os morne
sinos nao tinham tempo suficiente para a aquisiçao de urna 
cultura, mesmo a mais elementar. 

Maria Mazzarelo é fruto deste contexto socia! e cultura!. 
Nao sabia escrever, aprendeu os rudìmentos da leitura com o pai 
e a e.screver depois de religiosa. E pensar que Deus a escolheu 
para ser inciadora de um Instituto todo dedicado à educaçao! ! ! 

Como vimos, o ambiente cultura! de Maria Mazzarello em 
simples, sem grandes pretens6es. Se olharmos porém com um 
pouco de profundidade, veremos que era muito rico do "sentido" 
da presença de Deus. Os mornesinos que tiveram em padre Pesta
rino, corno paroco, um destemido e perspicaz orientador, sabiam 
enxergar e perceber Deus nos acontecimentos dìarios, possuiam 
uma piedade s6lida, amavam o Papa e seus representantes. 

Nossa Senhora Auxiliadora ocupava um lugar de destaque 
no coraçao de cada habitante de Mornese, pois Ela os havia 
ajudado em duas situaç6es calamitosas: nas guerras napoleonicas 
de 1812 e na epidemia de colera em 1836. 

Assim, em reconhecimento a Maria Santissima, f oi erguida, a 
poucos passos da casa onde nasceu Maria Mazzarello, urna 
pequena capela dedicada a Maria Auxiliadora. 

Ainda hoje se encontra em Mornese urna imagem de Maria 
Santissima, sob o titulo de Auxiliadora dos Cristaos, pintada na 
parede de uma casa, pr6xima àquela onde morou Maria Mazza· 
rello e que lembra o antigo costume dos mornesinos de, assim, 
expressar sua gratidao a Maria. 

Por um amoroso cuidado da Providencia, a pequena Maria 
aprendeu, desde a primeira infancia, a invocar Nossa Senhora. 
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No seu coraçao ressoou o nome da Auxiliadora, da qual, um dia, 
seria a primeìra Filha <2>. 

Alguns soci6logos afirmam que a juventude é o reflexo da 
sociedade na qual se insere; portanto, defendem a tese da reci
procidade de influencias entre juventude e sociedade. Podemos 
aplicar tal principio a Maria Mazzarello, porque ela é fruto de 
urna sociedade que soube dar-lhe condìç6es para o desabrochar 
de algumas de suas potencialidades que, mais tarde, fizeram 
dela um elemento revitalizante para a mesma sociedade 
mornesina. 

Maria Mazzarello foi urna resposta ativa e dinamica aos 
estimulos oferecidos pela sociedade local; fai urna força nova, 
um impulso para a vida social, econòmica e de fé do povoado. 

Seus pais: José Mazzarello - Madalena Calcagno 

Toda existencia exige o outro, pois o homem é um "ser com", 
aberto às coisas e ao mundo, para sobreviver. 

A personalidade humana tem origem socia!, precisa do outro 
para a realizaçao das dimens6es ética, religiosa e afetiva. 

Estudando Maria Mazzarello, sentimos a presença de pessoas 
que a marcaram. 

José Mazzarello 

O pai, homem simples, campones honesto, rico da simplici
dade evangélica, de natureza calma e séria. Seus conterraneos 
descreveram-no corno homem de fé, assiduo freqi.ientador da 
Igreja, s6cio da Conferencia de S. Vicente de Paula e um dos 
primeiros mornesinos a aceitar o convite de P. Pestarino para 
a freqi.iencia à Eucaristia. 

Apesar de nao possuir conhecimento algum de psicologia 
infantil, reconhecia a nece.ssidade da figura patema para a educa
çao integra! de seus pequenos. Por isso foi para eles presença 
ativa e dìnamica, sabendo unir firmeza e doçura. Com sua 
esposa, condividia as f ad i gas, as alegrias e a formaçao das crian
ças, confiando a ela a tarefa de faoor desabrochar nos tenros 
coraç6es as primeiras sementes da virtude. Sabia interferir na 
hora exata com sua autoridade paterna, corrigindo os pequenos 
caprichos infantis, procurando ser exemplo vivo de oraçao, 
\\.'ò..~'ò..\~<::)' 'ò..\'è'b\.\'ò.. 'è 'è\\.\\.'è'b'ò... 

No matrimònio dois seres humanos ... "caminham juntos 
para Deus, numa s6 carne, produzindo frutos preciosos de vida, 
destinados a alegrar eternamente a casa do Pai" (3). 
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Maria foi o primeiro presente que Deus lhe confiou. Seu 
desejo era manter aquele dom integro, enriquecendo-o sempre 
mais, para apresenta-lo um dia ao Senhor dos Senhores. Conhe
cendo sua natureza forte, quis segui-la mais de perto p~ra 
abrandar aquele carater impetuoso, rico de energias. Por isso 
jamais a perdia de vista, porque a queria obediente, piedosa, 
mortificada e modesta, pronta para enfrentar as Iutas sem desà
nimo e com espirito de fé. Soube despertar nela o desejo de Deus 
e dar-1he segurança, por meio de respostas precisas e exatas, 
brotadas da sua experiencia. 

" . . . - O que Deus fazia antes de criar o mundo? 
- O que fazia? Contemplava a si mesmo, amava a si mesmo 

e era feliz em si mesmo" <4l. 

Era costume da época a freqtiencia da juventude às feiras. 
Maria Mazzarello era moça do seu tempo e também ela gostava 
desses encontros alegres... e o pai a acompanhava. Sempre 
atento, porém, desviava·a de toda situaçao que pudesse prejudi
ca-la, aproveitando para fortalece-la em suas convicçOes, tornan
do-a mais a berta e forre na Verdade, fazendo-a ver, criticar, 
julgar <5>_ 

Suas reflexoes, fruto de personalidade reta e leal, abriram à 
filha querida um horizonte de profunda espiritualidade, de paz 
pr6pria dos simples e dos puros. 

Madalena Calcagno 

Maria Mazzarello herdou do pai a mansidao, a retidao e a 
alegria; de sua mae, a fortaleza, a fé. Porém, é herança dos dois 
avida de piedade e a constante intimidade com o Senhor. 

Sua mae era de caraoor diverso do de José: urna mulher de 
fé, toda entregue a Maria Santissima, de carater firme e resoluto. 

Sabia dirigir o lar com firmeza e, ao mesmo tempo, com 
brandura. Com seu exemplo de mulher, na doa.ç3:o e na entrega 
à familia, mostrou à filha que o Amor exige sacrificios, renuncias 
de si propria, o pensamento sempre fixo no outro, o serviço na 
alegria, nao procurando recompensas ou satisfaçoes pessoais. 

Madalena fez Maria perceber o importante papel da mulher 
no lar, visando a futura mae. 

Foi eia quem lhe ensinou a amar Maria Auxiliadora, a rezar 
as oraç6es diarias e iniciou-a na vida sacramenta!. 

Seu Diretor Espiritual: P. Domingos Pestarino 

· Natural de Mornese, teve papel preponderante na vida de 
Maria Mazzarello, pois foi ele quem a dirigiu e guiou, descobrindo 
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naquela simples camponesa o olhar amoroso de Deus e a missa.o 
oue Ele reservava-lhe. 

Era muito amado pelos mornesinos que o descreviam do 
seguinte modo : homem de fé, destemido e todo entregue ao 
Senhor, que se gastava inteiramente pelo Reino, nao medindo 
sacrificio; austero consigo mesmo, mas todo bondade para com 
o outro. Grande foi sua contribuiçao para o desenvolvimento de 
Mornese. 

Profundamente hurnilde, amante dos sacramentos, distin
guia-se na habilidade em dirigir espiritualmente. Neste campo 
era exigente, nao se contentava com pouco e orientava as pessoas 
com energia viril. Todos os seus filhos espirituais eram conduzi
dos pela via da abnegaçao e da freqilència aos sacramentos. 

No inicio da sua vida sacerdotal, era secular. Mais tarde, 
atraido pelo espirito de Dom Bosco, fez-se salesiano e, a pedido 
dele, nunca abandonou sua par6quia, também com a finalidade 
de orientar as futuras F. M. A. Possuia em si o carisma salesiano: 
era alegre, amante da Eucaristia, de Maria Santissima e do Papa. 

Maria Mazzarello, adolescente, passou a freqtientar a escola 
dominical de P. Pestarino, que logo intuiu o fervor claquela 
menina que estava diante dele, atenta e pronta ao catecismo e, 
ao mesmo tempo, tao empenhada em saber quanto a ajudar as 
companheiras a compreendè-lo. E percebeu que tinha diante de 
si alguérn que precisava ser podada, cuidada, para desabrochar 
em santidade. Nesta idade, Maria Mazzarello afirmava : 

"- Nas aulas de catecismo, nao quero ser passada para tras 
por ninguém" <6l. 

Esta atitude de discipulo que quer aprender é a nota carac
teristica de quem recebeu urna grande missao. 

A primeira açao de P. Pestarino na vida e.spiritual de Maria, 
fai aceita-la precocemente à primeira Eucaristia porque a reco
nheceu madura para assumir um compromisso com o Senhor 
Eucaristco, permitindo-lhe também a freqtiencia aos sacramentos. 

"Um dia, eu trabalhava com alegria na vinha, amarrando os 
brotos da videira. Mas aqueles brotos pareciam nao ter fim. 
Num certo momento, tomada pela impaciència, peguei a foice e, 
em vez de prendè-los à vid~ira, cortei-os todos ... P. Pestarino, 
quando soube, disse-me: 'Quem sabe quanto poderiam valer, e 
quantos cachos poderiam ter dado?"' (7) . Estas palavras textuais 
de Maria Mazzarello nos fazem perceber que P. Pestarino nao se 
contentava facilmente e que a tratava com energia viril. Com o 
passar do tempo, ele ia descobrindo cada vez mais os seus se , 
dos e percebendo a que grau de perfeiçao aquela menina p e.'rfa. e "-1ì ;. 
chegar; tornava-se cada dia mais exigente. Sem salt ~:nem -1'r. 

interrupaç5es, sem pressa de resultados imediatos, gujar para ':, 
!;: Ro x, 
· ~ 13 V..J, ~ 
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urna vida de santidade. Levou-a, assim, à libertaçao da gula e 
do sono e ao fortalecimento da vontade. 

A juventude de Maria Mazzarello 

Corno vimos, desde criança Maria Mazzarello fora despertada 
para a necessidade de corrigir-se, pois era dotada de carater forte 
e resoluto. Sua irnpetuosidade devia ser atenuada com a bon
dade, com a delicadeza. Seu critério e maneira reta de julgar os 
acontecimentos e suas convicç6es profundas deveriarn ser orien
tadas pela humildade e a docilidade, para nao se tornar autori
taria e prepotente. A vontade de vencer e sobressair poderia 
torna-la superficial, pouco respeitosa com os mais velhos, e sua 
paixao pelo trabalho ,poderia transforma-la em simples ativista. 

A confissao custava-lhe, a homilia irritava-a. Tanto que ela 
mesrna contava que, ao ouvir o festivo som dos sinos, "alegra
va-se momentaneamente com ele, mas depois perturbava-se, 
porque a festa extraordinaria trazia também a confissao e o 
sermao" (B). 

Com o passar do tempo, graças à interferencia amorosa e 
enérgica da mae, Maria venceu tal repugnància e de bom grado 
passou a freqtientar os sacramentos da Penitencia e da Eucaristia, 
reconhecendo a necessidade da orientaçao de P. Pestarino, o qual 
desejava que ela supertasse os pr6prios defeitos sem lamentaç6es, 
nao rejeitasse alguém por antipatia, moderasse o seu carater 
bastante vivaz e autoritario e nao proferisse palavras ou atos de 
impaciencia, mesmo quando s6, e que se afastasse dos perigos e 
trabalhasse sempre para a maior gl6ria de Deus. 

Para Maria era :f.acil amar a Deus; porém, quantas violèncias 
teve de fazer para vencer o seu carater irrequieto! 

"Quando a contrariavam, viam-na ficar com o rosto verme
lho e toda a sua pessoa tremia para reprimir e vencer a necessi
dade de extravasar todas as suas razoes" (9>. 

Possuia, porém, urna vontade decidida para dominar-se e 
vencer-se a todo custo e, aos poucos, ajudada pela graça de Deus, 
as linhas de seu carater foram ficando mais maleaveis e o seu 
tom, autoritario e prepotente, tomou-se amavel e acolhedor. 

Na igreja, .sua atitude era reservada, respeitosa, costumava 
escolher um lugar um pouco escondido, porque era contraria às 
manifestaçoes exteriores de piedade. 

"Agradava=-me ser boa, mas sem ficar todas aquelas horas na 
igreja e chamar a atenç[o dos outros" <10>. 

Essa confidencia de Maria Mazzarello a sua amiga Petronila 
sintetiza o seu programa de vida : amar o bem, faze-lo com toda 
a intensidade, mas fugindo de toda ostentaçao. 

14 



Como toda jovem, gostava de ser elegante, bonita e até 
de . .. chamar a atençao sobre si; e para isso procurava sempre 
vestidos que a tornassem mais esbelta e bonita. Seu diretor 
espiritual, porém, exigia-lhe muita simplicidade no vestir. 

Nesta época, Maria encontrou-se com Petronila: 

"Ainda éramos bastante jovens ... um dia chamou-me e disse : 
Posso dizer-lhe urna coisa? Por que voce nao me convida para 
rezarmos juntas? (anteriormente ja nos haviamos encontrado à 
porta da igreja, ainda fechada). Rezemos juntas, porque a oraçao 
em comurn possui mai or val or" <11>. 

E , desse momento em diante, as duas jovens tomaram-se 
grandes amigas. Urna amizade s6lìda, fundamentada na oraçB.o 
e na perspectiva de um vasto ideal, ainda descoIÙlecido para 
as duas. 

Eram de carater diverso: Maria, vivaz, entusiasmada, ativa 
e lider. Petronila, calma, sem grandes iniciativas, mas desejosa 
de entrega e doaçao. Tinham em comum o grande amor a Deus, 
a piedade solida e a vontade de engajamento apost6lico. 

Petronila sabia ler e escrever, havia aprendido com seu pai, 
Sr. Francisco, ex-seminarista, professor da aldeia e 6timo cristao, 
que ensinou também a Maria Mazzarello os primeiros rudimentos 
da escrita. 

Desde menina, Maria Mazzarello via no trabalho urna possi
bilidade de oraçao. Santificava-o, oferecendo-o ao Senhor. Con
servou a atividade, fazenda com presteza o seu dever "a tempo e 
lugar" por toda a vida. Mais tarde, Superiora Geral das F. M. A., 
continuou a lavar e a .trabalhar corno qua1quer outra irma, tanto 
que as suas filhas declararam: "Nenhuma de n6s consegue fazer 
tanto corno a Madre Geral, que t rabalha por tres" <12). 

O amor da jovem Maria crescia sempre mais. O Senhor 
irrompe em sua vida corno libertaçao e Absoluto, suscitando-lhe 
urna imensa vontade de ser de Deus e para Deus. 

Na idade do grande fervor, compreendida entre 12 e 17 anos, 
fez voto de virgindade perpétua. Disto temos conhecimento 
através de suas palavras às companheiras, Filhas da Imaculada, 
que diziam ter pedido ao confessor a licença para fazer o voto 
de virgindade. 

"Nao entendo por que lhe pedem isto e por um determinado 
tempo. Eu nunca pedi nada a ninguém e o fiz para sempre" <13l . 

Maria Mazzarello progredia com ardor crescente, tornando·se 
dia a dia mais disponivel à açao santificadora, que irrompia nela 
com vigor. 

Havia aprendido, no catecismo, que a missa é o maior louvor 
a Deus e, a partir da sua consagraçao intima ao Senhor, passou 
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a centralizar sua vida no sacrificio eucaristico. Mais tarde, escre
vendo a urna jovem educanda, dira: 

"Voce comunga sempre? Receba Jesus com amor, pois Ele 
mwto a ama" <1•>. 

Participar da missa quotidiana tornou-se lei em sua vida. 
A igreja ficava distante de sua casa, o caminho dificil, principal
mente quando chovia ou nevava. Ela, porém, sentia a necessidade 
do Senhor e nao podia ficar sem Ele e por isso nao media sacri
ficios para ir recebe-lo. 

Seus conberraneos afirmavam: "A igreja ficava distante do 
vilarejo e Maria, por temer chegar atrasada à missa, mortificava
-se no sono para que pudesse acordar cedo. Como nao conhecia o 
rel6gio a nao ser de vista, apenas acordada ia para a igreja. 
Muitas vezes acontecia de encontra-Ia ainda fechada e, entao, 
ajoelhava-se perto da porta à "espera do Esposo" <15>. 

Havia aprendido também que, corno Jesus veio a n6s por 
meio de Maria, assim vamos a Ele por meio Dela. 

Nossa Senhora esteve sempre presente na infància e adoles
cencia de Maria Mazzarello. O mistério da Imaculada tornara-sa 
o ponto culminante da sua devoçao mariana. Em Maria Santissi
ma encontrou forças para a Iuta contra o pecado, e o fascinio 
pela pureza. 

Na simplicidade de menina, com o auxilio do Espirito Santo, 
compreendeu o profundo significado do mistério de Maria Imacu
lada; viveu-0 e soube transmiti-lo, tanto que o fato de mais 
tarde tornar-se F. M. A. sera um aperfeiçoamento dessa mesma 
devoçao a Maria Imaculada. 

Deus, em silencio, fazia germinar a semente da Vocaçao 
Religio.sa. Porém, Maria nao sabia que Ele a preparava para 
grandes coisas. De fato, conversando com seus irmaos, dizia-lhes: 

"- Tornem-se frades também voces ( ... ) 
- E voce, por que nao se faz monja? 
- Eu nao posso . .. (dizia isto porque pensava que n ao 

possuia o dote suficiente) . Porém, se fosse rapaz, veriam 
o que eu faria" <16>. 

Filhas da I maculada 

Em Mornese, havia outras jovens boas e piedosas sob a 
orientaçao do P. Pestarino. Entre essas destacava-se Angela 
Maccagno, nascida ·em 1832, de familia abastada, .suficientemente 
instruida para os tempos e a aldeia. Dotada de bom coraçao & 
de senso pratico, era o braço direito do P. Pestarino no aposto
lado feminino. Organizou urna associaçao na qual jovens que 
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nao se sentiam chamadas para a Vida Religiosa ou nao pudessem 
segui-la, se uniam com laços de piedade e santificavam-se: eram 
as Filhas da Imaculada. 

O pequeno regulamento da Associaçao, redigido pela propria 
Maccagno, foi revisto pelo teologo José Frassinetti, prior de 
Santa Sabina, em Genova. • 

Grande foi a influència de Frassinetti, no seu tempo, no que 
se refere à freqtiència aos sacramentos e à orientaçao pastoral e 
espiritual do clero. Sua doutrina baseava-se na de Santo Afonso 
de Ligorio, corno ele proprio afirmou no prefacio do "Compendio 
della Teologia Morale di Santo Alfonso M. de Liguori". 

Sua espiritualidade era cristocèntrica: Cristo é o modelo 
mais perfeito de toda a perfeiçao. A santidade, para ele, consis
tia na vida simples de todo dia, na proclamaçao das "doçuras" 
de Jesus Eucaristico e na alegria do perdao divino. 

A doutrina de Frassinetti era discreta, sem exageros nem 
anglistias, baseada na confiança do amor misericordioso do Pai. 
Mencionava a oraçao, a freqtiencia aos sacramentos e a meditaçao 
marial corno meios seguros para a aquisiçao da santidade. 

Frassinetti fai escolhido pelo P. Pestarino para revisar o 
regulamento das Filhas da Imaculada, porque havia anteriormen
te seguido o movimento da fundaçao das Dorotéias e era urn 
homem prudente, sabio e piedoso. 

A açao de Frassinetti entre as Filhas da Irnaculada foi mar
cante, pois era o confessar extraordinario daquelas jovens. 

O regulamento da Associaçao tinha corno objetivos: a uni
dade de espirito; a vida de castidade e de obediencia ao Diretor 
ou a urna companheira. 

O objetivo geral visava o trabalho pela difusao do Reino e a 
gloria de Deus através do bom exemplo, da freqtiència aos sacra
mentos, da devoçao a Maria Santissima. "Que a Pia Uniao tenha 
corno objetivo o dever de inculcar e promover o reino e a g16ria 
de Deus em toda parte: entre as jovens, as senhoras, os rapazes 
e os homens" <m. 

Deveriam dedicar-se à santificaçao no dia-a-dia, distingum
do-se na sobriedade do vestir-se, na modéstia, na delicadeza de 
trato e no testemunho evangélico. 

Todos os domingos, reuniam-se na casa da Maccagno para 
urna instruçao religjosa, para conferèncias ou com P. Pestarino 
ou com P. Frassinetti ou outro sacerdote convidado. Ordinaria
ment.e, nas reuni6es eram lidos, explicados e !.ì1editados alguns 
trechos da "Monaca in casa", de Sto. Afo~:.o M. de Ligorio, ou 
trechos da Vida de Santa Teresa. 
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É importante notar a influencia da doutrina de Santo Afonso 
e de Santa Teresa na fisionomia espiritual das Filhas da 
Imaculada. 

Santo Afonso era advogado e toda a sua doutrina é expressa 
com clareza e logicidade de idéias. Foi teologo moralista, funda
dor dos Redentoristas e baseou sua doutrina em S. Francisco de 
Sales e Sta. Teresa. Sendo excelente orador popular, exerceu 
grande influencia na Italia. Sua doutrina é a da açao voltada 
para o ardor missionario. centralizada na confonnidade com a 
vontade de Deus. Para amar a Deus é preciso a adesao a Cristo 
Redentor. 

Maria Santissima ocupava um lugar de destaique na doutrina 
afonsina. Nota-se, em toda avida de Maria Mazzarello, a influen
cia desta doutrina. Assim, no que diz respeito a Nossa Senhora 
dizia ela: 

"- Que a nossa maneira de rezar e de agir seja sempre corno 
se Nossa Senhora estivesse presente. E ela esta realmente pre
sente, mesmo se nao a vemos". 

Entre os meios de santificaçao apresentados por Sto. Afonso, 
encontram-se a oraçao e a meditaçao. Maria Mazzarello conhe
ceu e assimilou esta doutrina através da leitura de "O grande 
meio da oraçao" e "A pratica de amar Jesus Cristo". Afirmava: 
"- Rezem sempre de coraçao: lembrem-se de que a oraçao é a 
chave que abre os tesouros do paraiso". 

Vimos que Sto. Afonso baseou sua doutrina em Sta. Teresa 
de Jesus, Doutora da Igreja, reformadora da Ordem Carmelita, a 
mestra de oraçao por excelencia. 

Dos livros de Sta. Teresa, nao podemos afirmar que Maria 
Mazzarello tenha conhecido "As mans6es" e o "Castelo Interior", 
mas temos provas de que conheceu direta e indiretamente, isto 
é, através da literatura da época, "O Caminho da Perfeiçao" e 
"A vida de Santa Teresa" <18>. 

A grande doutora foi contemplativa, mulher que viveu seus 
dias em profundidade no Senhor e, portanto, para ela, viver era 
experimentar Deus. Isto procurou comunicar aos outros através 
de seus escritos. 

Experimentou que a oraçao incoerente torna a vida vazia e, 
por isso, recomendava a pratica do amor reciproco, do desapego 
das coisas, da humildade e do compromisso vital com Deus para 
urna oraçao vivencial. 

Ve-se que a vida espiritual de Maria Mazzarello, com carac
teristicas originais, fruto da irrepetivel graça de Deus, recebeu 
forte influxo da espiritualidade de Santa Teresa. 

"Devemos ter o coraçao apegado somente a Deus e jamais 
permitir-lhe apegar-se às coisas ou pessoas, porque somente Deus 
pode nos saciar" 0 9>. 
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"A verdadeira piedade consiste em realizarmos todos os 
nossos deveres a tempo e lugar, somente por amor de Deus" CXI>. 

Desde o "ide e pregai", toda consagraçao a Deus é compro
misso com o irmao. As Filhas da Imaculada gastavam·se, traba
lhando com a juventude, com as maes e com os doentes. Maria 
Mazzarello era urna exemplar Filha da Imaculada, dedicando-se 
com todo o ardor no traballio com as maes e, em especial, com 
as jovens da redondeza. 

Dedicada à Pia Uniao, recomendava às suas companheiras a 
obediencia à Maccagno e a P. Pestarino e era a primeira a dar-lhes 
exemplo. Franca e reta em seus pareceres, sabia sustenta-los 
com modéstia, porém, submetia-se humildemente às decis6es de 
P. Pestarino e da Maccagno, mesmo que fossero contrarias a seus 
desejos. Tinha urn cuidado surpreendente com as meninas. 
Petronila dizia: "Maria atraia as meninas corno o ima atrai o 
ferro " c21). 

Maria pertenceu durante 17 anos à Pia Uniao da Imaculada, 
sendo este um periodo muito importante no desenvolvimento da 
sua personalidade: tempo feito de humildade e de coragem, de 
virtudes nao comuns, de preparaçao para a grande tarefa de 
maternidade espiritual para a qual Deus a destinava. 

Logo, Maria Mazzarello demonstrou preferencia para o tra
balho com as jovens pobres, necessitadas de instruçao religiosa, 
de amor e de urna assistencia alegre e continua. 

Entre os anos de 1861 e 1862, depois de urna grave doença 
que a obrigou a abandonar o trabalho do campo e a dedicar-se 
à costura, pode realizar o seu projeto de amor: 

"Vamos aprender a costurar. Assim poderemos reunir as 
meninas, ensinar-lhes corte e costura e, ao mesmo tempo, !:. 

conhecer e amar o Senhor" . . . Ficaremos atentas para que cada 
ponto de agu1ha seja um ato de amor a Deus" ... <22>. 

Assim Maria e Petronila organizaram urna escola de corte 
e costura, onde exerceram, durante anos, fecundo apostolado e 
introduziram a vida comunitaria entre as Filhas da Imaculada. 

Maria era a diretora daquela nova comunidade e, corno afir
mavam varias testemunhas, mostrou-se educadora e orientadora 
inata, graças à sua vida de intimidade com o Senhor, utilizando 
um sistema que, inconscientemente, assemelhava-se ao de Dom 
Bosco, o grande ap6stolo da juventude. 

A Pia Uniao das Filhas da Imaculada representou para Maria 
Mazzarello urna experiencia de Vida Religiosa, de Consagraçao a 
Deus e deu urna resposta que perdura até os nossos dias. 

O grupo das Filhas da Imaculada ajudou-a a formar-se corno 
lider, a descobrir sua vocaçao de doaçao, o que fundarnenta a 
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validade do grupo que procura viver numa comunidade de fé, 
nascida do ato de fé de cada um de seus membros. 

2. ENCONTRO DE DOIS SANTOS: UM MESMO CARISMA 

Dom Bosco e Maria Mazzarello 

O Espirito Santo sempre suscitou, na sua Igreja, pessoas 
dotadas de graças especiais que respondem ao apelo do Senhor 
inseridas na hist6ria do seu tempo. 

Desde sua infància, Dom Bosco possuia clara consciencia do 
chamado especial e de que sua vida deveria ser marcada pelo 
selo da entrega permanente e sem medida para a juventude. Por 
isso, o Espirito Santo concedeu-lhe o carisma do amor ao jovem 
pobre e abandonado. 

Convicto de ser escolhido para reviver, estender e multiplicar 
na Igreja e no munda o amor salvifico de Cristo pela juventude, 
fez dela sua missao, escolha evangélica, o motivo de suas funda
çoes : "O Senhor enviou-me para os jovens" (23l. 

Sua caridade pastora! era tecida de bondade e de amor a 
Deus, que envolvia toda a sua existencia, traduzia-se num 
extraordinario zelo apost6lico que o impelia a viver, até o fim de 
suas forças, o "Da mihi animas, coetera tolle". 

O seu grande coraçao de Pai inaugurou um novo estilo de 
educaçao. Estilo bastante familiar, fundamentado na atitude do 
Bom Pastor que ama, conhece e da a vida por suas ovelhas. 

A ardente caridade pastoral de Dom Bosco era encarnada e 
traduzia-se em atitudes concretas e constantes de bondade. E ra 
capaz de qualquer sacrificio para alcançar a sua meta, como 
atesta esta sua expressao : "Quanto eu seria feliz se pudesse 
infundir em Vocès um pouco deste grande amor que sinto por 
Maria e Jesus Sacramentado. Vou dizer bobagem, mas nao 
importa. Para conseguir isso, eu estaria disposto a rastejar minha 
lingua por terra daqui até Superga. Sei que é um desprop6sito, 
mas teria coragem de fazer isso! Minha lingua ficaria toda em 
pedaços porém , em compensaçao, teria muitos jovens santos!" <24>. 

Em seus orat6rios, queria que o.s meninos tivessem urna 
profissao que os tornasse uteis à sociedade e que lhes possibili
tasse um honesto ganha-pao. Para tal, foi preparado pela Provi
dència, durante sua juventude . . . quando, para garantir sua 
sobrevivencia e estudo, Joao Bosco tornou-se aprendiz de varias 
profiss5es : alfaiate, sapateiro, marcineiro, padeiro, tip6grafo .. . 
Mal sabia ele quanto isto lhe seria util na sua obra educativa! 

O Espirito Santo, que lançara Dom Bosco na grande aventura 
do amor aos jovens pobres e abandonados e o levara a criar urna 
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obra destinada à gloria de Deus e do Reino, preparava-lhe, sem o 
seu conhecimento, o instrumento necessario que traduziria para 
o feminino o seu ardor apostolico. 

Enquanto em Turim o Oratorio de Dom Bosco crescia e se 
desenvolvia1 acolhendo rapazes e meninos necessitados e · aban
donados pela sorte, em Mornese o Espirito Santo impulsionava 
Maria Mazzarello a responder ao seu ohamado pessoal de amor 
salvifico pelas jovens. 

Maria Mazzarello foi salesiana antes mesmo de conhecer 
Dom Bosco! 

Padre Guido Favini, um dos estudiosos da Familia Salesiana, 
assim escreveu: "A sua preparaçao ocorreu no silencio, sem o 
conhecimento de Dom Bosco, sob a direçao de P. Domingos 
Pestarino, alma salesiana, cheia de admiraçao pela obra de 
Dom Bosco e pelo seu espirito .. . "<25>. 

Desconhecendo os fatos da vida de Dom Bosco, Maria Mazza
rello empenhou-se também no aprendizado de urna profissao, 
sonhando com a realizaçao do seu ideai de educadora. 

"Tinha a impressao de que, aprendendo corte e costura, 
poderia reunir as meninas e jovens, ensinar-lhes a costura, a 
remendar roupas, a confeccionar meias. Com isso, conseguiria. 
atrai-las para si, a fim de dar-lhes bons exemplos, mante-las longe 
do pecado e faze-las crescer no conhecimento e no amor de 
Deus" <26>. 

Durante urna conversa com a amiga Petronila, revela clara
mente o projeto que as empenhara por toda a vida : "Logo que 
tivermos aprendido um pouco, deixaremos de freqtientar as aulas 
do alfaiate, alugaremos urna sala e aceitaremos todas as meninas 
que desejarem aprender a costurar. N6s as ensinaremos. Porém, 
nosso primeiro objetivo sera o de afasta-las dos perigos, de 
torna-las boas e especialmente de ensinar-lhes a conhecer e amar 
o Setih.or . . . ". E, completando: "Sabe, é preciso que . façamo.s 
assim e, desde agora, coloquemos a intençao de que cada ponto 
seja um ato de amor a Deus" "27>. 

O Sistema Preventivo em Maria Mazzarello 

Urna singular sintonia de meios apostolicos aproximou Maria 
Mazzarello de Dom Bosco, antes mesmo do .historico encontro 
de 1864. Pois, sua intuiçao e preferencias eram semelhantes às 
do Santo: a mesma piedade eucaristico-mariana, 6 mes de maio 
e até o "oratorio festivo". 

Todos os anos, em Mornese, havia a preparaçao dos rapazes, 
em 6 domingos consecutivos, para a festa de Sao Luis. Grande 
era o desejo de participaçao das meninas e jovens, naquelas 
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tardes de alegria e formaçao, porém, nao havia ninguém que se 
importasse com o anseio das jovens mornesinas ... 

Maria Mazzarello e Petronila logo intuiram o grande bem 
que poderia ser feito à juventude feminina e, seguindo as orien
taçoes do livro "Il giovane provveduto", de Dom Bosco, esten
deram a preparaçao para as meninas da "sala de costura", 
nascendo assim o "orat6rio feminino" em Mornese! 

As jovens aderiram ao orat6rio com muita alegria e entusias
mo, espalhando com rapidez a noticia da novidade. . . Logo logo, 
o pequeno patio da casa de costura era insuficiente e, corno 
Dom Bosco, t iveram que partir em busca de locai mais amplo e 
apropriado: "il boschetto di S. Silvestre". 

"Vamos fazer urna visita à igreja e depois, caminhando pela 
estrada de Montaldeo, chegaremos a S. Silvestre" <23l, 

A hist6ria do Orat6rio de Turim acontecia, agora, no femi
nino, em Mornese, e de maneira muito semelhante à de 
Dom Bosco! 

Maria, com a riqueza de sua feminilidade e intuiçao materna, 
sabia criar um relacionamento espontàneo, familiar, preventivo, 
de urna sadia e serena alegria, fundamentado numa .solida orien· 
taçao sacramentai, eclesial e mariana. 

"Maria deixava que todas se divertissero livremente, conforme 
suas preferencias, desde que nao praticassero o mal nem come
tessem pecados <29>. 

Neste contato direto, familiar com as jovens, o Espirito 
Santo ajudou a discernir bem qual era a vontade de Deus a seu 
respeito. Maria Mazzarello percebeu logo que o Senhor a chamava 
com insistencia a urna entrega mais absoluta. Doaçao que lhe 
custaria a separaçao da propria familia, das suas companheiras, 
Filhas da Imaculada, e de toda a aldeia. 

Porém, o amor que a impelia para a mesma aventura de 
Dom Bosco, deu-lhe forças suficientes. Com o apoio da amiga 
Petronila e da jovem Teresa Pampuro, decide-se a morar no local 
das aulas de costura, acolhendo, em sua casa, algumas crianças 
neces.sitadas! 

Esta decisao, alimentada pela forte certeza de Deus, do 
chamado e da missao, foi expressa nas palavras que I. Caterina 
Pesci atribuiu a M. Mazzarello no dialogo com Angela Maccagno: 

"Nao faço isto de minha cabeça. N6s nos ocupamos das 
poucas 6rfas .que necessitam de urna assistencia continua. Nao 
podemos viver em nossas casas . . . Eu me sinto chamada para 
farer o bem a muitas meninas daqui e talvez de longe. . . Sinto 
que nao me satisfazem os limites da minha familia, do casamento, 
da minha aldeia. O mundo é tao vasto . . . Se, para fazer a vontade 

22 



de Deus, deixei a minha familia, para continuar a realiza-la estou 
pronta a viver separada da senhora e das minhas companheiras, 
mesmo que sangre o meu coraç[o" <30>. 

Com Dom Bosco - o desabrochar do Instituto das F. M. A. 
I 

A primeira influencia direta de Dom Bosco na vida apost6lica 
de Mazzarello e Petronila aconteceu antes mesmo de se conhe
cerem pessoalmente, através do presente de 2 medalhas de 
N. Senhora entregues pelo P. Pestarino e acompanhadas de um 
bilhetinho : "Rezem, mas façam à juventude todo bem possivel; 
façam de tudo para impedir o pecado, ainda que seja um s6 
pecado venial" <31). 

O primeiro encontro com Dom Bosco realizou-se no ano de 
1864, em Mornese. !mediatamente, Maria teve a certeza de que 
aquele sacerdote era um homem de Deus e sentiu que suas 
palavras faziam despertar dentro de si ecos em resposta a todos 
os anseios apost6Ucos. 

"Dom Bosco é um santo! É um santo, e eu o sinto!" <32>. 

Tal intuiçao inicial da santidade de Dom Bosco passou a ser, 
progressivamente, urna adesao a ele. 

"A palavra de Dom Bosco soava-lhe corno um eco da lin
guagem que sentia no coraçao, sem saber exprimi-Ia; corno a 
manifestaçao de um sentimento, corno algo sempre esperado e 
que, finalmente, chegava" <33>. 

Logo se estabeleoeu, entre eles, um relacionamento de pro
funda colaboraçao e sintonia. Maria Mazzarello mostrou-se sempre 
pronta para aderir às propostas de Dom Bosco para a instituiçao 
de um novo tipo de vida religiosa. Foi a primeira a aceitar a 
vi da em comum <34>. 

Dom Bosco, por sua vez, encontrou, nas Filhas da Imaculada, 
o terreno de virtudes cristas necessarias para ali impiantar o seu 
espirito, pois havia percebido que devia fazer para as meninas 
o que ja fazia para os meninos <35J. 

Ele pressentiu, descobriu naquela humilde camponesa e no 
seu trabalho em Mornese a resposta aos apelos de um serviço 
salesiano à juventude feminina. 

Dom Bosco confia, entao, a esta mulher do campo a grande 
tarefa dos infcios de um instituto nascente. . . E esta mulher 
marcou o desabrochar do Instituto com o sinal da sua persona
lidade educativa, interior. 

O seu posicionamento foi de urna assimilaçao criativa da 
espiritualidade para a salesiana feminina. Sua fidelidade a Dom 
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Bosco era conhecida pelo grupo por suas atitudes e afirmaçoes: 
"Dom Bosco sabeo que Maria SSma. quer para n6s". 

Podemos declarar, sem receios, que sua contribuiçao na 
formaçao do Instituto e o que a tomou verdadeira co-fundadora, 
consistiram e consistem sobretudo no esforço de conhecer, apro
fundar e assimilar o espirito de Dom Bosco, adaptando-o às condi
çoes hist6rico-ambientais. M. Mazzarello, profundamente feminina, 
soube acolher este espirito e assimila-lo, e formou de tal modo 
as primeiras Filhas de M. Auxiliadora que nao s6 ela era salesia
namente feminina, mas todo o grupo. 

Dizia sempre : "Vivamos na presença de Deus e de Dom 
Bosr.o" <36>. 

"Somos as primeìras e, por isso, chamadas a deixar marcas, 
a vivificar um caminho, a delimitar urna vereda. Quebremos, pois, 
a rocha do nosso egoismo, do nosso orgulho. Assiro, o bom Deus 
triunfara nas almas e na no.ssa familia religiosa, no presente e 
no futuro" <37J. 

Madre Mazzarello era profundamente grata e reconhecida a 
Dom Bosco. Considerava-o pai e benfeitor-mor, pois costumava 
afirmar que havia dado a elas o que de mais caro possuiam : 
o seu espirito. 

"Depois de Deus, devernos tudo a Dom Bosco e a seus cara· 
joso.s filhos . . . ( .. ) Nao nos esqueçamos de agradecer a N. Senho
ra que, alérn de nos fazer suas filhas, nos entregou a um santo 
corno Dom Bosco" <38>. 

Dom Bosco, também, admirava-a, principalmente pelo seu 
precioso dote de govèmo, corno o atesta o Cardeal Cagliero. 

"Dom Bosco descobriu, nela, virtudes, dotes e qualidades que 
a faziam sobressair entre suas filhas espirituais, principalmente 
o seu discernimento religioso. Apesar de toda a sua relutancia e 
protestos de incapacidade e pouca instruçao, Dom Bosco a quis 
corno superiora <39>. 

De fato , ela o demonstrou com a segurança e estabilidade 
que deu ao Instituto das F. M. A., nos poucos anos que viveu. 

Maria Mazzarello na primeira comunidade de Mornese 

O profundo clima de familia da primeira Comunidade de 
Mornese é devido, sobretudo, à presença de Maria Mazzarello, 
ao seu modo de interpretar o papel de superiora. 

Ela 1era um vinculo de coesao entre suas Irmas e Deus, e 
elo de comunhao de umas com as outras. 

Sua grande preocupaçao era manter o espirito de unidade 
e de verdadeira caridade no estilo de Dorn Bosco. 
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O clima criado por sua presença ativa e carinhosa era de 
urna profunda paz e vontade insaciavel de fazer o bem. 

É verdade que se conhece, pelas cartas de M. Mazzarello e 
pela cronist6ria, que houve momentos de sofrimentos no inicio 
do Instituto: dificuldades financeiras, nao aceitaçao por parte 
da aldeia, morte do P. Pestarino, desencontr.os de pessoas, saidas 
da congregaçao, mortes prematuras de Irmas . .. Mas, nada disso 
impedia aquela comunidade de ser a "casa do amor de Deus". 

Quando as Innas começaram a ser transplantadas um pouco 
por toda a parte, a Madre se preocupou com a :midade das Irmas 
e sua mais freqtiente recomendaçao era de conservar o "espirito 
de Mornese". 

Madre Mazzarello procurava manter vivo o "espirito de 
Mornese", traduçao no feminino do espirito tipicamente salesiano, 
conquistando, em suas visitas, o afeto e a confiança das meninas 
e Irmas. 

Encontramos, na cronist6ria, im1meras passagens que ates
tam muito bem a sua maternidade, corno neste fato onde pede 
para melhorar a alimentaçao da recém-chegada professora Emilia 
Mosca : 

"Voce viu que chegou entre n6s, pobres camponesas, urna 
jovem de familia nobre? Ela necessita de cuidados especiais . . N6s 
podem.os ter, corno desjejum, um pedaço de pao e polenta; mas 
ela, nao. Precisa ter urna alimentaçao melhor : vamos dar-lhe 
sempre café e leite . .. " <40>. 

Sabia também temperar a finneza do seu carater com a 
ternura do seu amor materno, fazenda eco ao Sistema Preventivo 
de Dom Bosco. 

Olhando para a primeira comunidade de Mornese, podemos 
repetir as palavras de P. Colli: " ... foi mais com a presença do 
qµe com as palavras que ela selou aqueles primeiros tempos ( ... ) 
Envolvia a todas com o seu entusiasmo, confortava-as com sua 
fé e com sua coragem, arrastando-as com seu exemplo. Com um 
guia que apontava com tanta firmeza para a meta, que avançava 
com passo tao apressado, nao havia outro remédio senao 
seguir-lhe as pegadas, para nao ficar à margem da estrada". 

Fidelidade criativa 

A espiritualidade de Maria Mazzarello esta num estilo pr6prio, 
nao derivado so de sìtuaç6es existenciais, mas fundamentado na 
realidade psicol6gica do ser mu1her. 

Maria Mazzarello, em sintonia com o carisma de Dom Bosco, 
deu ao Instituto urna fisionomia pr6pria, corno mulher, religiosa 
e superiora. 
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Na hist6ria da Vida Religiosa feminina de todos os tempos, 
surge, geralmente, a figura influente de um homem. Essa influèn
cia masculina aparece nos mais diversos aspectos corno, por 
exemplo, nas Constituiç6es femininas, muitas veze.s mera trans· 
posiçao masculina, com adaptaç6es, sem clara consciència de 
integraçao dos valores femininos, corno também na administraçao 
das obras, na configuraçao do cotidiano, nos habitos de vida, 
trajes, etc. Inegavelmente, havia a preocupaçao de assexuar a 
mulher, sacrificando valores femininos em nome de asceses mas· 
culinamente concebidas. 

A falba nao estava na participaçao e eficaz colaboraçao 
masculina, mas na dependencia por parte da religiosa que, na 
acolhida das determinaç6es, das exclusividades, dos enfoques 
masculinos, colocava em jogo a mulher, a vida religiosa femi
nina, nao levando em conta a reciprocidade dos sexos, na qual 
um é estimulo ao outro. 

Maria Mazzarello, mulher de seu tempo, nao poderia fugir 
à realidade e sem Dom Bosco nao teria feito o que fez. Embora 
inserido nesta realidade, o Instituto das F . M. A. encontrou, em 
Dom Bosco e na sua caracteristica "amorevolezza", o tato peda
gogico de alguém que soube dar a Maria Mazzarello e ao grupo 
de Mornese urna forte colaboraçao masculina, porém bastante 
libertadora. Quando, no inicio, às Irmas recorriam a P. Pestarino 
para orientaç6es, ele as escutava e depois dizia : 

"Muito bem, resolvam vocès mesmas! Façam corno acharem 
melhor. Se voces nao começarem a agjr por conta propria, nao 
aprenderao a governar" <41>. 

Na compilaçao das Constituiç6es, Dom Bosco procurou 
basear-se nas congregaç6es femininas ja existentes e, ao entre
ga-las às Irmas, nao as impòs, mas deu-lhas em carater experi
mental. Elas, com muita liberdade interior, revelando a maturi
dade do grupo, souberam agir, rejeitando o que nao estava con
forme o ideal por elas concebido. É o que se pode verificar no 
caso dos atrigos sobre a "disciplina" e clausura. Sobre o uso da 
"disciplina", Petronila declarou: "Nao sabiamos o que era mas, 
quando soubemos, nao nos agradou e nunca a observamos. 
Também foi prescrito um jejum para o sabado, mas n6s o trans
ferimos para a sexta-feira" <42>. No manuscrito da primeira Regra, 
no Titulo X, sobre a clausura, foi escrita a seguinte nota: "Este 
titulo é inutil, nao ftmciona ... " <43) . 

Demonstrando claramente a sua simplicidade e humildade, 
Maria Mazzarello fez-se a luna entre as alunas. Mo vi da pelo 
desejo e necessidade de comunicar-se com os Superiores e filhas , 
aprendeu a escrever aos 35 anos. Em contato com os originais 
das suas cartas (U.nicos manuscritos da Madre) e observando os 
traços de sua caligrafia, pode-se medir o grau de empenho que a 
envolvia e as transformaç6es sempre crescentes - t raços mais 
claros e mais seguros revelam esta mesma realidade. 
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Embora nao sa bendo escrever, a Madre sabia ler, desde a sua 
infància. E, nas leituras que fazia com aquela sede de quem 
busca, criou raizes de urna solida formaçao espiritual. Nao tendo 
certamente entrado em contato direto com a Biblia, coisa natural 
da época - possuia, no entanto, urna clara visao dos conceitoa 
evangélicos, adquirida através das leituras, das palestras, nas 
quais se fazia atenta ouvinte, na orientaçao de P. Pestarino e 
P. Cagliero. 

Espirito de discernimento 

Embora nao tendo cultura, Maria Mazzarello possuia mente 
e olhos abertos, que sabiam ver longe. Era dotada de facilidade 
de comunicaçao, intuiçao espiritual e um acentuado espirito de 
discernimento. É: o que se evidenciou com Catarina Daghero, mais 
tarde sua sucessora. A Madre tranqtiilizou-a na sua duvida de 
vocaçao: 

"Deves ficar aqui conosco! Quanto mais sofreres agora, tanto 
mais alegria sentiras depois. Ainda faras um grande bem!" 

E ao Diretor, que hesitava na aceitaçao de Catarina, ela res
pondeu: 

" . . . a vontade de Deus é que esta menina fique conosco e 
receba o habito, porque é chamada a fazer grande bem às 
almas" <44>. 

Com sua simplicidade e hwnildade, abria espaço para a açao 
do Espirito e sabia discernir, dar a palavra certa na hora ade
quada. Sua intuiçao a fazia voltar-se sempre para Deus e para 
o bem do outro. 

Dom Bosco e P. Pestarino "recrutavam" as vocaç6es, porém, 
a Maria Mazzarello cabia o discernimento, tranqtiilizando os Su
periores a respeito da veracidade das rnesrnas. Tal aconteceu com 
a jovem Emilia Mosca, mandada por Dom Bosco a Mornese e 
que, mais tarde, expressou seu desejo de fazer-se F. M. A .... Maria 
Mazzarello perguntou-lhe : 

- Voce sera capaz deste sacrificio? 
- Com a ajuda de Deus. . . sim! 
- Bern, comece a viver corno urna Irma, porém sern usar o 

habito; depois, veremos ... " <45J. 

"Conheci poucas pessoas que tivessem tanto critério diretivo" 
- afirmava P. Cerruti <46>. 

A mulher descobre sua alegria na doaçao aos outros. Amadu
rece, nao enquanto é centro de interesse, mas quando ama seria
mente, utilizando-se da vontade fecunda, da intuiçao amorosa da 
inteligencia, do calar da sua ernotividade bem orientada. 
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Maria Mazzarello era bastante exigente na formaçao das 
postulantes, mas sempre em atitudes de mae: terna e forte. 
Fortaleza que educava e ternura que intuia o melhor em cada 
candidata. 

No seu amor pela salvaçao, acolhia e encorajava numa 
atitude de "ir ao encontro", desenvolvendo assim a "amorevo
lezza" do Sistema Preventivo. Urria postulante, mais tarde F.M. A., 
afirroou: "Um dia encontrei M. Mazzarello e ela me disse: 'Receio 
que algumas vezes voce passe fame e nao tenha coragem de dize-lo, 
pois percebe a grande pobreza em que vivemos. Voce é jovem 
e esta crescendo, por isso, mandarei dar-lhe a merenda ... ' Quanta 
bondade naquele coraçao materno" <41>. 

Exortava as Innas, mesmo as distantes, através de suas 
cartas em que ia lançando as sementes do carisma do fundador 
com a tonalidade feminina. Nelas se constatam atitudes pr6prias 
da mulher, que ela sabia cultivar nas alunas e Irmas, exortando-as 
à delicadeza do olhar e dos gestos, à suavidade das palavras e do 
toro de voz. Insistia na ciencia de saber escutar, de nao interrom· 
per e contradizer alguém, praticando ela, por primeira, tudo isso, 
a fim de manter a serenidade. 

A vocaçao da F .M. A. torna-se mais especifica na castidad:J 
vivida corno capacidade de amar a Deus e ao pr6ximo, numa 
profunda- experiéncia de libertaçao interior. Integra-se assiro 3. 

castidade salesiana à maternidade. Urna jovem, que havia perdidc 
sua irma, escutou da Madre estas palavras : 

"Sua irma, antes de partir para o paraiso, entregou-a para 
miro;· de agora em diante, eu serei sua irma" <48>. 

Maria Mazzarello deu um enfoque particularmente feminino 
ao Sistema Preventivo de Educaçao, desenvolvendo, na alegria, 
para com as Irmas e alunas, a maternidade espiritual, sinal da 
maturaçao afetiva. 

"Coragem, tenha cuidado com a saude. Sare depressa, para 
que possa retornar logo . . . Se voce for alegre, se restabelecera 
mais depressa. Portanto, coragem" c49l . 

"Seja sempre alegre, ame todas no Senhor, reze por todas as 
suas Irmas. Desagrada-me nao lhe ter escrito pessoalmente, mas 
dessa vez nao me fai possivel" <49a) . 

Sua presença era querida e desejada pelas meninas, que 
mantinham com ela um relacionamento aberto e respeitoso. 

Desde a adolescencia, sua vida religiosa foi urna entrega feita 
e urna conscientizaçao crescente do amor de Deus - e do "se
parar-se" do munda para "estar mais nele" - um dizer e viver: 
"Tudo para Ti, Senhor, e para as almas que foram remida:s pelo 
teli divino sangue" <50>, 

28 



Maria Mazzarello sempre colocou Nossa Senhora corno a 
verdadeira superiora e orientava suas Irmas na perspectiva de 
que o Instituto era de Maria. Maria é "Aquela que esta entre n6s" 
corno a mae da casa, e o relacionamento da F. M. A. com eia -
a Mulher por exceléncìa - responde adequadamente à sua femi
nilidade. 

Era exigente, porém acompanhava os passos do Instituto de 
acordo com os tempos. Em Mornese, um clima de grande morti· 
ficaçao animava toda a comunidade. lntuindo que a alimentaçao 
se tornava insuficiente para as jovens Irmas, Dom Bosco fez 
saber que seria oportuno melhora·la. Propos que na refeiçao 
matinal se introduzisse o "café com leite" - "O que pareceu, às 
Irmas, contrario à mortificaçao intensamente vivida na casa". 
Maria Mazzarello, sintonizando com o pensamento de Dom Bosco, 
exclamou: "Viva o café com leite e o pao fresco que a iProvidencia 
nos manda a cada manha e também à tarde, quando necessi
tamos" (si). 

O mérito de Maria Mazzarello esta no viver a fidelidade 
criativa do espirito de Dom Bosco, com urna contribuiçao de 
feminilidade, delimitando, assim, a espiritualidade da F.M.A. Esta 
fisionomia quer continuar a imprimir torn e ritmo à vida pessoal 
e à comunidade orante, fraterna e apostolica, da qual cada urna 
é parte ativa e integrante. 

Nas casas dos Salesianos e Filhas de Maria Auxiliadora 
sente-se o mesmo clima. Embora seja dificil distinguir o que é 
proprio do ser masculino ou feminino, nelas se · vivencia um 
mesmo carisma, na fidelidade ao espirito que se atualiza nas 
diversidades do ser. 

3 . DINAMISMO DA EXPERIENCIA DE DEUS EM 
MARIA MAZZARELLO - CONSIDERAçòES 

Podemos dizer que o Instituto das F. M. A. possui, corno 
fundamento proprio e corno fonte primeira, a espiritualidade 
salesiana de Dom Bosco, entendida corno espiritualidade pessoal 
(figura do Santo) e doutrina espiritual (conteudos doutrinais, 
ascéticos, por ele transmitidos) . Como fonte segunda, a espiritua· 
lidade de Maria Mazzarello (figura e mensagem pessoal) e o modo 
fiel e criativo com que recebeu, assimilou, transmitiu e criou, 
juntamente com as primeiras F. M. A., um clima espiritual cha
mado pela tradiçao do Instituto de "espirito de Mornese". Na 
primeira comunidade, tudo o que se fazia era revestido de grande 
simplicidade e, ao mesmo tempo, de empenho sério de vida. A 
riqueza interior das Irmas era expressa no amor fraterno, no 
trato cordial, no admiravel recolhimento, no espirito de continua 
oraçao, no traballio e na grande alegria. 
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Para se ser santo é preciso aceitar Cristo e nao .saber tanta 
teologia. 

Maria Mazzarello, na sua inata simplicidade, nao possui um 
sistema verdadeiramente doutrinal de espiritualida'de. Nasua vida 
e escritos, encontramos idéias-chaves muito simples, muito comuns 
e fecundas, fruto de convicçoes marcadas pela radicalidade e por 
profunda experiencia de vida. Tudo isto deve ser visto no seu 
oontexto. Tentaremos colher algumas idéias que caracterizam a 
espiritualidade de Maria Mazzarello. 

O Deus de Maria Mazzarello 

Na vida do homem, existe sempre um momento, ou urna série 
de momentos, nos quais se revela mais claramente a presença 
de Deus. 

Ao olhar as grandes figuras religiosas, fundadoras de Ordens, 
CongregaçOes ou Institutos, evidenciam-se com muita clareza que 
a fonte e a raiz de suas atitudes foram experiéncis intimas e pro· 
fundas de Deus e de sua encarnaçao em Jesus Cristo. Experiéncia 
radical, em que se aceita Deus corno o Senhor e se relativiza, 
corno conseqtiéncia, tudo aquila que se apresenta corno absoluto. 

"Tudo somente por Deus"! c52>, exclamava Maria Mazzarelln. 

Interrogadas pela Madre sobre as horas, as Irmas e postu-
lantes logo aprenderam dela a responder : 

"- Sao horas de amar a Jesus". E ela acrescentava ainda: 

"- Varnos ama-lo cada vez mais!" es.i>. 

Percebia que Deus estava em todas as coisas, nas pessoas, 
na juventude. Via os acontecimentos corno urna manifestaçao do 
dorn que é Ele rnesmo, da sua gratuidade, que a fazia exclamar 
com toda a convicçao : 

" ... a humildade é Ele, a obediéncia é Ele, o sofrimento é 
Ele; tudo a:quilo que a natureza repele é Ele." 

E em outra ocasiao : 

" . . . fazei-me sofrer bastante, rnas dai-me força e pacien
cia" <54J. 

O homem foi feito para essa intimidade profunda com Deus 
e é este proprio Deus que o chama a um maior contato com Ele, 
através do seu Filho. É um chamado que toca o ser mesmo do 
homem. li: urna voz que fala dentro e fora, mas !ala mais dentro 
do que fora. Maria Mazzarello criou espaço interior e acolheu 
esta voz. A sede do encontro com o Senhor a possuia, e nesta 
busca amorosa de Deus ia penetrando sempre mais no Mistério 
de Deus. 
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Para saber quem è Deus, é algo que s6 se responde olhando 
e aprendendo um pouco do mistério insondavel de Deus. Portanto, 
para ela, é fundamental a certeza de Deus corno senhor, corno 
presença que invade tudo e todos. 

Viàa eucaristica 

Maria Mazzarello viveu em plenitude a umao com Jesus 
Cristo, configurando-s·e sempre mais a Ele, com quem se rela
cionou corno "Salvador, amigo, esposo, rnestre"; a sua força por 
excelencia e, também, aquele que se da em dom da Eucaristia: 
"Jesus deve ser toda a nossa força. Com Jesus os pesos se 
tornam leves, as fadigas suaves, os espinhos se convertem em 
doçura" <55>. 

A Eucaristia é o momento privilegiado em que a comunidade 
responde à iniciativa de Deus, nos diz Tillard. Ela significa e 
enraiza tun projeto construido dia por dia; é o desabrochar de 
urna vivencia coticliana do estar-com-o-Senhor. 

"É preciso que comunguemos com entusiasmo e com 
fervor" (.56) _ 

Consciente das exigencias de urna vida fraterna autentica, 
Maria Mazzarello fazia da Eucaristia o centro do dia comunita
rio, culminancia de todo um esforço de relacionamento, de 
acolhimento e de serviço, de muitos momentos de superaçao e 
perdao. 

A Madre preocupava-se em dar à comunidade o colorido 
evangélico, onde o "viver-junto" oferecia possibilidade de novas 
motivaç6es para o encontro eucaristico. 

"Procuremos, com todo o nosso empenho, crescer na verda
deira htunildade e caridade, suportando os defeitos urnas das 
outras, exercitando-nos mais em nossas obras de piedade, fazendo 
com entusiasmo e fervor nossas comunh6es" <51>. 

A caridade 

Religiosa, o tema predileto de suas conferencias e boas-noites 
era o amor de Deus. E suas palavras brotavam daquela interio
rizaçao propria de quem busca sempre mais conhecer a Deus 
para ama-lo mais. 

O principal dom do Espirito Santo é o amor. Permanecer 
no amor fraterno é permanecer em Deus. Ele, que nos amou 
primeiro, iniunde-nos a exigencia de reciprocidade. 

O caminho para o amor de Deus passa exatamente pela 
comunhao com o outro. Comunhao que se traduz em gestos 
concretos no cotidiano: acolher, conversar, prestar um serviço, 
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etc. Pois, é verdade que a qualidade dos nossos gestos é dada 
pelo amor. 

Maria Mazzarello deixou-se marcar pelo amor de Deus. 
Repetia com freqtiència na sala de costura : 

"Que cada ponto seja um ato de amor a Deus" <58>. 

Acolheu sempre em sua vida o mandamento do amor, tanto 
que na hora da morte exortou: 

"Recomendo-vos a uniao: amai-vos, amai-vos. Somos todas 
da. mesma familia, filhas do mesmo Pai e igualmente co.nsagra
das a Jesus Cristo. Devemos, portanto, trabalhar todas igual
mente, querermo-nos bem e estar prontas para o sacrificio". 

Vida de oraçiio 

Para Maria Mazzarello, oraçao era entrega de todo o seu ser 
a Deus, era um reconhecimento da posse de Deus sobre si mesma, 
sobre as profundezas de seu ser. Era um ato que exigia muita 
coragem, abandono, desapego radical de todo o criado. 

Toda a sua vi da f oi uma oraçao continua, corno o afirma 
P. Cannonero: "Sua vida traz o sinal de urna febre devoradora: 
a febre da oraçao, a febre do col6quio com Deus; a febre da 
elevaçao da mente à contemplaçao das grandes realidades da. 
vida sobrenatural" <59l. 

Nao se encontra cisao entre sua oraçao e sua vida. 

Madre Mazzarello soube aclimatar sua oraçao à vida con
creta, soube traba1M-la para que fosse verdadeiramente um ato 
vivo de amor e de dom de si; soube esf orçar-se para transformar 
as aç6es numa autentica oraçao. 

Podemos definir sua vida de oraçao corno um grande ato de 
amor, autentico e vivo, onde a fé ocupa um lugar centrai. Ela é 
mestra de vida interior para suas filhas espirituais, mesmo sem 
ter elaborado um método particular de oraçao, pois o itinerario 
da sua vida espiritual foi o caminho de sua oraçao. 

. Quando conversava ou escrevia sobre a oraçao - para suas 
Irmas - seus conceitos eram simples reflexo.s de sua profunda 
vida interior : 

"Estudando as linguas deste munda, estude também a lingua
gem da alma com Deus"... "Em primeiro lugar, eu lhes reco
mendo que rezem, rezem, rezem muito e de coraçao". . . "Rezem 
sempre. Que a oraçao seja sempre a arma de vocès. Arma que 
as defendera de todos os seus inimigos e as ajudara em todas as 
suas necessidades" <60l . 
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A Madre deu vida às palavras de S. Paulo: "Orai sem cessar. 
Dai graças por tudo. Esta é, em relaçao a v6s, a vontade de Deus, 
em Cristo Jesus" (1 Tes 5,17-18). 

Mazzarello é alguém que viveu em "estado de amor", o que 
a levou a fazer de qualquer acontecimento urna oraçao. Para ela, 
"tudo se tornou oraçao". A experiencia de Deus invadiu toda a 
sua vida, intensificando a sua sede de infinito e o desejo de 
entregar-se mais ao serviço dos irrnaos. 

Sua oraçao nao se resume, portanto, ern um relacionamento 
vertical com o Senhor dos senhores, mas amplia-se horizontal
mente, abarcando as necessidades dos seus irmaos mais pr6xi
rnos : Irrnas de Congregaçao, alunas, parentes, conterr!ìneos, 
amigos, pessoas que lhe foram entraves. . . Enfim, sua oraçao 
era encarnada na medida em que ia encontrando Deus em tudo 
e em todos, até adquirir caracteristicas universais. 

O seu contato continuo, a sua entrega sem limites à pessoa 
do outro, os acontecirnentos, tudo forarn motivos para sua intensa 
vida de oraçao, fazendo-a sentir a neoossidade de momentos 
fortes de uniao com o Senhor. 

A oraçao de Madre Mazzarello brotava da vida, do relacio
narnento concreto com os irmaos, do crescirnento da Fé, da 
alegria na Comunidade, da dificuldade e oposiçao dos seus adver
sarios. A perseguiçao, incompreensao, fracasso, doença e dificul
dades causavam-lhe preocupaç6es e faziam brotar a oraçao de 
petiçao, confiança e entrega. 

Muitas vezes, sentada diante do tabernaculo, passava pessoa 
por pessoa, nome por nome, situaç6es, fatos, pedindo, agrade
cendo, louvando e entregando tudo e todos ao Senhor da vida. 

Com sua oraçao continua e ininterrupta, mostra-nos corno 
toda a nossa vida esta chamada a converter-se numa experiencia 
de Deus. 

A piedade mariana 

Avida de Madre Mazzarello, desde a mais tenra idade, é toda 
impregnada pelo amor e devoçao a Nossa Senhora. Nossa Senho
ra é muito mais do que um objeto de veneraçao e de fé, porque 
é experiència vita!. É urna realidade, pessoa viva que, ao penetrar 
em sua existencia, transformou-a totalmente, colocando-a nas 
pegadas do Cristo casto, pobre e obediente, em favor do Reino. 

Maria Mazzarello abraçou o mistério de Maria na sua tota
lidade: Imaculada, Nossa Senhora das Dores, Auxiliadora. 

Com a Imaculada, compreendeu a beleza da virgindade con
sagrada e a misteriosa maternidade que faz gerar Cristo nos 
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coraç5es e no mundo, participando na obra redentora do Verbo 
Encarnado. 

Mais tarde, compreendeu e seguiu o caminho da Senhora das 
Dores, daquela Mae que assistiu impotente o sofrimento e a. 
morte do Filho Arnado. Conheceu a dor do coraçao e da alma, 
a dor das horas e situaçoes dificeis. Com Nossa Senhora sofreu, 
lutou, muitas vezes sozinha, tal corno a Mae de Jesus aos pés 
da Cruz. 

Sua devoç3.o à Virgem, corno Auxiliadora, coincide com a 
época de sua maturidade espiritual e apostolica. 

Mazzarello, contemplando Maria Auxiliadora, consagrou-se 
à pessoa e à açao do Verbo Encarnado, oferecendo-se para o 
serviço da juventude, também ela, corno Mae e Mestra. 

Sua devoçao a Maria Auxiliadora era sem lirnites. Como 
Dom Bosco, considerava-a inspiradora, fundadora e superiora da 
Congregaçao. 

A Virgem Poderosa foi toda a sua força, sustento e segurança 
nas horas escuras das lutas e dificuldades. Durante uma perse
guiçào contra o Instituto, a Madre confortava suas filhas , dizen
do-lhes : "Com os nossos Superiores, que nos guiam, e a nassa 
boa Mae Maria Auxiliadora, que nos protege, mesmo que hou
vesse um exército contra n6s, nao teriamos que temer" <611. 

Tal confiança se acha expressa em quase todas as suas car
tas, em frases semelhantes a esta : "Tenha grande confiança em 
Nossa Senhora, e Ela a ajudara em todas as suas coisas" <62>. 

Esta sua confiança sem limites em Maria faz-se presente na 
sua ultima hora de vida. Hora de tentaçao, medo, hora em que 
Deus a deixou experirnentar a agonia que o seu Filho havia 
sofrido no Horto das Oliveiras. Mazzarello volta-se, entao, para. 
Aquela que, mesmo de longe, acompanhara o Filho no seu dolo
roso sacrificio e diz: "Por que temer? O que é isto? Quem 
confiou ern vao ern Nossa Senhora? Vamos, coragem, Irma 
Maria! Nao és filha de Nossa Senhora? Vamos, coragem! Cora
gern! Amanha começa a novena de Maria Auxiliadora, canta os 
louvores da tua Mae ... E, recolhendo as illtimas forças, cantou 
- 'Quem ama Maria, contente estara" ' <63>. 

A humildade 

A bumildade é a tonica da personalidade religiosa de Maria 
Mazzarello. O homern é um ser em relacionamento; cresce na 
convivencia, na reciprocidade de dons. Porém, seu esforço de 
abertura para o outro é um empreendìmento dìficil. Reconhecer 
lucidamente urna dependència radical e sempre atual para com 
o amor criador, sentir-se todo de Deus, levado na palma da mao, 
envolto pela luz de sua face, isto é humildade. 
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A cronistoria do Instituto da F . M . A. confere objetividade 
à figura de Maria Mazzarello. Ela nao é colocada "em primeiro 
plano", mas emerge em "primeiro plano" quase sem querer se-lo. 
A humildade é conhecimento profundo de nossa pr6pria reali
dade criatural. 

"Que a sua humildade nao seja manchada pelo pr6prio 
interesse. Faça sempre que Jesus possa lhe dizer : "Minha que
rida Filha, estou contente com o seu agir" <64>. 

É realmente a humildade a nota caracteristica da vida de 
Maria Mazzarello. Foi grande a sua humildade. Dir-se-ia que 
jamais perdeu a lembrança de sua origem, de sua condiçao e de 
seu humilde traballio : camponesa, pequena costureira da vila . . . 
a quem faltou a mais modesta instruçao, dira Pio XI no discurso 
de beatificaçao de Maria Domingas <6S>. 

Soube ela realizar, na humildade e simplicidade, a sua voca
çao de discipula. 

Entre as Irmas, era urna presença de quem estava a serviço, 
de quem vai de encontro: 

"Eu lhe recomendo muito a humildade e a caridad.e. Se 
voce praticar estas virtudes, o Senhor a abençoara corno tam
bém as suas obras e assim podera fazer um grande bem" .. . 

"Que a humildade seja a virtude mais querida por voce" . . . 

"Nao desanime quando se perceber cheia de defeitos, mas, 
com confiança, recorra a Jesus e a Maria com humildade, porém, 
sem desanimo; e depois, coragem e para frente, sem medo" <66>. 

A alegria 

A alegria é o melhor testemunho da autenticidade de uma 
vida totalmente entregue ao Senhor. 

Madre Mazzarello soube tornar transparente e comunicativa 
a alegria de pertença exclusiva a Deus, nao apenas sendo alegre 
individualmente, mas sobretudo por ajudar a construir a primei
ra Comunidade de Mornese, comunidade pascal, onde cada 
membro vivia e irradiava a alegria todos os dias, na simplicidade 
de coraçao. 

Sua alegria nao era superfìcial e transit6ria, mas profunda, 
e terna, brotada da Cruz redentora, fruto do "amor de Deus 
derramado em nossos coraçoes pelo Espirito Santo que nos foi 
dado" (Rom 5,5). 

Alegria fundamentada no amor do Pai, na cruz de Cristo, na 
comunicaçao do Espfrito Santo, na serenidade da oraçao, na 
presença materna de Maria Santissima. 
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Falar da alegria em Madre Mazzarello, nao significa ignorar 
a dor, o .sofrimento, a morte. Significa, porém, descobrir o sen
tido da cruz e a beleza da consagraçao provenientes da fecundi
dade dò Mistério Pascal. 

Maria Mazzarello e.stava convencida de que a verdadeira 
fonte da alegria nao é o sucesso, mas a profundidade do siléncio 
na fecundidade da cruz. "Se o grao de triga que cai na terra nao 
morrer, fica so. Se, porém, morrer, produz muito fruto" ( Jo 
12,24) . Estava convencida, também, de que a alegria, o bom 
humor e a jovialidade afloram quando esta verdade deixa de ser 
urna doutrina e passa a ser urna vivencia, uma efusao do coraçao. 

Compreendia que urna religiosa madura e interiorizada deve 
ser profeta da alegria de viver e convidava suas Irmas a partici
parem alegremente do jogo de Deus, desdramatizando a vida e 
esforçando-se para caminhar, com seriedade e serenidade, na 
vida do E.spirito. 

"Voce me diz que tem bastante trabalho para fazer, e eu 
me alegro com isto, porque o trabalho é o pai de todas as virtu
des. Trabalhando, os "grilos" fogem todos e se esta sempre 
alegre" c61>. 

Com simplicidade recomendava às suas Filhas a verdadeira 
alegria que brota do intimo, quando nao se pensa mais em si. 
E se entusiasmava quando constatava nas Irmas esta alegria. 

"Voce me escreveu dizendo que esta de bom humor, e fiquei 
contentissima; trabalhe bastante para merecer o paraiso .. . " 

"Esteja sempre alegre e reze sempre por mim ... " 

"Corag.em, minhas boas Irmas, estejam sempl'e alegres e 
tornem-se santas logo ... " 

"Para ser alegre é preciso caminhar com simplicidade, nao 
procurar satisfaçao nem nas criaturas nem nas coisas deste 
mundo" <~> . 

A vida de nossa Madre é, para todos, especialmente para as 
geraç6es mais jovens, evidente testemunho da bondade do Pai e 
um forte convite para a alegria pascal. 

A abnegaçao 

A abnegaçao pode definir-se corno "urna disposiçao interior 
nossa que facilita a pratica das outras virtudes, eliminando tudo 
o · que lhes é contrario, corno, por exemplo, o amor pr6prio, o 
egoismo". 

É a ascese de todo o ser que recoIÙlece a santidade e a 
majestade divina, renovando cada dia o mistério de Cristo Jesus, 
mistério de morte e ressurreiçao e, portanto, de alegria. 
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Cristo é o motivo, a razao e a medida de toda abnegaçao. 
"Para seguir o Mestre cada cristao deve renegar-se a si mesmo, 
carregar cada dia a sua cruz" (Mt 9,23), participar dos sofrimen
tos de Jesus. Transformado desta maneira numa imagem da sua 
morte, torna-se capaz de merecer a gl6ria da ressurreiçao. No 
seguimento de Cristo devera nao mais viver para si mesmo, mas 
para Aquele que o amou a ponto de oferecer a sua vida em sacri
ficio; devera, ainda, viver para os irmaos, completando em seti 
Corpo o que falta aos sofrimentos de Jesus Cristo em favor do 
seu Corpo, que é a Igreja" (69>. 

Para Madre Mazzarello, "avida religiosa é, por sua natureza, 
urna vida de sacrificio, de remincia e de privaçao" (70

) ; é, antes de 
tudo, participaçà'.o da cruz do Filho de Deus; é alga oposto da 
concepçao do munda sobre a vida. Por isso, nao deseja absolu
tamente que suas Irmas construam um mtmdo na vida religiosa: 
"deixemos - afirma ela - que os mundanos gozem; sera por 
pouco tempo; compadeçamo-nos deles. Quanto a n6s, nosso gozo 
deve ser o padecer, o sacrificar-se sempre por amor de Deus" (71>. 

No seu grande amor para com Deus e as Irmas, com grande 
retidao insiste, nas suas cartas, sobre dois conceitos vitais: 
"Espirito de mortificaçao e alegria". "É preciso fazer sacriffcios 
enquanto vivemos; façamo-los de boa vontade e alegres ( ... ) 
Coragem, queridas Irmas, Jesus deve ser a nossa força. Com 
Ele, os pesos se tornam leves; as fadigas suaves, os espinhos 
convertem-se em consolaçoes. . . Mas é preciso fazer vioiencia, 
vencer-nos a n6s mesmas, se nào tudo se torna insuportavel..." c72J. 

À Irma Pacotto, re.sponsavel pela formaçao das postulantes, 
escreve: "Recomenda-lhes que reflitam sobre o fim pelo qual 
querem entrar na vida religiosa. Que conquistem o espirito dc 
mortificaçao, de sacrificio, de obediència, de humildade, de desa
pego de tudo o .que nao é Deus" (?3) . 

Madre Mazzarello encarava a mortificaçao corno motivo de 
força para o Instituto nascente e o seu grande temor era que, 
afrouxando·a, sobreviesse o enfraquecimento do espirito do Ins
tituto. Por isso, repetia sempre às suas Irmas: "Na hora da nossa 
morte estaremos. . . tanto mais contentes, quanto mais nos 
tivermos mortificado" (74>. 

Tal preocupaçào nao se atenuara com o tempo : ha de pro
vocar-lhe urna famosa noite de insònia e ditar-lhe urna memoravel 
conferencia; memoravel, porque se projeta sobre o futuro do 
Instituto: 

"Agora, nassa obra cresce e vai tornando, cada vez mais, 
maiores proporç5es ( ... ) Tudo isso ira provocando, aos pouco.s, 
grandes mudanças na vida das F. M. A. Eu nao estarei mais viva; 
mas voces vao ver introduzirem-se, pouco a pouco, alguns me
lhoramentos ( . .. ) Vao ter, à sua disposiçao, tudo aquila que é 
proprio de urna familia abastada. Pelo amor de Deus! Nao 
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permita o Senhor que tudo isso lhes faça perder o bom espirito, 
o espirito de Dom Bosco, o espfrito do nosso Jesus ( ... ) Pelo 
amor de Deus, mesmo no meio das maiores comodidades, conti
nuem a amar de verdade, praticamente, a pobreza da qual foi 
mestre o nosso Redentor, e cujo esp:irito tao bem aparece no 
nosso bom Pai, Dom Bosco" C7S). 

Com o passar dos anos, a Congregaçao cresce. E Madre 
Mazzarello, ao perceber que a austeridade exterior vai aos poucos 
diminuindo, dirige a atençao de suas filhas para a mortificaçao 
interior. Pergunta na conferencia do fim do ano: "A vida de 
comunidade e o proprio trabalho, muitas vez.es, ja imp6em sacri·· 
ficios. . . Seria isto o suficiente? Nao, nao! Urna boa religiosa 
nao se contenta com o que as circunstancias vao trazendo con· 
sigo; ela encontra jeito de ir muito além, por amor do Senhor, 
das almas e da sua pobre alma. Ha urna maneira de mortificar 
o pr6prio modo de i}ensar, a propria vontade, o coraçao, os sen· 
tidos; existe a obediencia e a humildade, que tanto exigem de nos 
embora ninguém o possa vere nenhum ouvido humano o possa 
perceber" <76l. 

Tudo isto, porque Madre Mazzarello entendeu a mortificaçao 
corno meio de purificaçao e de libertaçao de nos mesmos e dos 
condicionamentos internos e externo.s : "Ele corta o ramo que 
em mim nao produz fruto. Mas todo ramo que produz fruto, ele 
o poda para que produza mais frutos". (Jo 15,1-2). A poda nao 
é feita para mutilar a arvore, mas para concentrar a linfa no 
tronco de modo a torna-la mais forte e vigorosa, em vez de dis
persar-se em ramos im.iteis. 

A vida consagrada 

A vida consagrada é urna especial proclamaçao da Pascoa. 
Sinal, testemunho e profecia da nova vida em Cristo. Como 
especial aprofundamento do batismo é, também, inserçao mais 
profunda na morte e na ressurreiçao do Senhor. 

Madre Mazzarello, em sua simplicidade, compreendeu o pro
fundo significado da vida consagrada, tornando-se, no seu tempo, 
anunciadora da vida eterna e um convite vivo para a busca dos 
bens invisiveis e para a vivencia em profundidade da verdadeira 
vida na oraçao, na caridade, na cruz. 

Fez de sua consagraçao um amincio do Mistério Pascal que 
é essencialmente um mistério de amor e de esperança. 

Peroebeu logo que a vida religiosa é sinal de radicalizaçao 
na entrega_. é totalidade da entrega ao Absoluto, da disponibili
dade para o serviço no Reino. Assim, em Madre Mazzarello, a 
consagraçao ao Senhor é um ato implicito de amor aos irmaos. 
Marcada pelo amor divino em todas as express6es da sua vida, 
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levava este empenho radical de santidade até às suas Irmas, num 
convite continuo de renovaçao de compromisso: "Lembrem-se 
sempre dos 3 votos que fizeram com tanto ardor e pensem fre
quentemente em corno observa-los". 

Mesmo externamente, irradiava aquele amor que a fez consa
grar-se toda a Deus desde a mais tenra idade: "Olhando para o 
seu modo de ser, percebia-se nela um coraçao totalmente 
puro" <77l. 

Mazzarello viveu intensamente sua consagraçao batismal, na 
pratica dos votos de castidade, pobreza e obediència; oblaçao 
alegre e total ao Pai, capacidade de serviço à juventude. 

Muitas vezes, experimentou a pobreza no seu sentido mais 
radical e abraçou-a generosamente, tendo os olhos fixos Naquele 
que se fez pobre. Toda a sua vida foi um admiravel testemunho 
desta pobreza que proclama o Cristo corno o unico Necessario. 

"Amem o espirito de mortificaçao, amem a pobreza que deve 
ser a virtude de vocés" t7sJ. 

"Que Jesus lhes de um verdadeiro espirito de pobreza, de 
mortificaçao da propria vontade e as mantenha sempre fiéis e 
fervorosas no serviço do Senhor" <79l. 

A obediéncia, para Madre Mazzarello, era configuraçao a 
Cristo, que veio para fazer a vontade do Pai, e cornunhao que, 
"obediente até a morte'', fez-se servo dos proprios irmaos para 
liberta-los". 

Para ela, a vontade de Deus se tornava presente na vontade 
do homem. 

"Preparemo-nos para tudo, mas obedeçarnos. É preciso obe
deoer. . . obedecer a Dom Bosco, porque é um Santo e porque 
vé longe" tso> . 

A Vida Consagrada, em Madre Mazzarello, é urna aliança de 
Amor, em que Deus torna a iniciativa e empenha sua inquebran
tavel fidelidade. 

Sua consagraçao realizou, rnanifestou e celebrou esta aliança 
que nao se rompe. 

Podemos, entao, sem receios, situar a Vida Consagrada de 
Nossa Madre corno urna aliança de amor, manifestada no seu 
radicalismo à pobreza voluntaria, na fecundidade do amor virgi· 
nal e na auto-realizaçao de urna obediencia !evada até a morte 
na cruz. 

Sua consagraçao foi tudo isto! Verdadeira celebraçao festiva 
de um Amor vivido na plenitude e que encontra eco, até em 
nossos dias, no Instituto das F .M.A. ! 
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Açao apostolica 

A entrega radical de Madre Mazzarello a Deus e a Cristo 
toma a forma de urna doaçao tota! à Igreja na pessoa das jovens 
pobres e abandonadas. 

Maria Mazzarello, corno religiosa ativa, encontra na sua 
propria atividade-entrega o caminho concreto por excelència para 
sua santificaçao e matéria para seus momentos de intimidade 
com o Senhor. 

A ampla entrada da palavra de Deus na existència desta 
mulher-consagrada nao fez dela urna pessoa desligada das coisas, 
da vida e das necessidades do seu povo. Pelo contrario, transfor· 
mou-a em um ser aberto e preocupado com os problemas dos 
outros, da juventude feminina abandonada e da Igreja. 

Ela entendeu o Evangelho "para além do preceito", fazenda 
do ideal religioso e da doaçao apostolica um todo maravilhoso. 

As paginas do primeiro volume da cronistoria sao o retrato 
de urna pastora! rica de conteudo, com urna visao muito ampla 
que se in.sere na vontade salvifica universal de Cristo. E é no 
ambiente de espiritualidade e de apostolado paroquial que nasce, 
cresce e consolida-se a vocaçao religiosa de Madre Mazzarello. 

O mesmo elo comunicou às suas primeiras filhas, às primei· 
ras missionarias que, de além-mar, escreviam a Dom Bosco, 
em 1879: 

" ... todos os domingos vamos à par6quia ensinar o catecis
mo às meninas. Consola-nos muito poder dizer-lhe que nos sen
timos rodeadas e ouvidas também pelas mulheres" <s1J. 

Maria Mazzarello sentia-se responsavel, na Igreja, pelo anti.n
cio do evangelho vivo, pelo dever de anuncia-lo com criatividade, 
procurando novas formas para o seu tempo mesmo que tivesse 
de enfrentar sérias dificuldades e resistèncias por parte da 
comunidade local. 

Olhando para ela, sob o prisma eclesial, percebemos que rea
lizou sua missao crista, religiosa, através de urna atividade 
educativa e pastora! que foi, ao mesmo tempo,. caridade dinàmica, 
testemu.nho e evangelizaçao. 

Maria Mazzarello é testemunha de Jesus Cristo, graças à sua 
caridade apost6lica, essencialmente realista e encarnada; fi.el 
seguidora do apostolo Joao que, nasua primeira carta 3,18, assiro 
falou: "FilhiIÙlos, nao amemos so de boca, nem de lingua, senao 
com atos e de verdade" . .. 

Sua vida apostolica salesiana é um Amor traduzido em atos; 
é um "deixar tudo" para langar-se no unico necessario e para 
estar, toda, a serviço do Reino na Igreja e pela Igreja. 

40 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

C 1) WIRTH, Morand - SDB 
Dom Bosco e os Salesianos 
Editoria! Dom Bosco - S. Paulo - 1971 
pag. 14.-0 

(2) CAPETTI, Giselda - F.M.A. 
Cronistoria del'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice n.0 1 
Scuola Tipografica Privata - FMA - 1974 

(3) Em favor da familia 
CNBB - n.0 3 
4." ediçao - Ediç6es Paulinas - 1975 

(4) MAGCONO, F. - SDB 
Santa Maria Mazzarello 
I Vol. - 1960 
pag. 17 

(5) Ibidem n.• 2 
pag. 45 

(6) Ibidem n.• 2 
pag. 34 

(7) Ibidem n.• 2 
pag. 41 

(8) Ibidem n.0 2 
pag. 31 

(9) Ibidem n.0 4 
pag. 30 

ClO) Ibidem n.• 2 
pag. 31 

(11) Ibidem n.0 4 
pag. 33 

( 12) Ibidem n.• 4 
pag. 38 

(13) Ibidem n.• 2 
pag. 53 

(14) POSADA, Maria Esther - F.M.A. 
Lettere di S. Maria Mazzarello 
Editrice Ancora Milano - 1975 
Let. 11,3 - pag. 73 

(15) DALCERRI, Lina - F.M.A. 
Urna vida segundo o Espirito 
Sao Paulo - 1974 
pag. 48 

( 16) Ibidem n.0 4 
pag. 54 

(17) Ibidem n. • 2 
pag. 66 

(18) POSADA, Maria Esther - F.M.A. 
Corso di spiritualità Salesiana I (apostila} 
Anno Accademico - 1974·1975 

41 



U9) llACCONO, F . - SDB 
Santa Maria Mazzare llo 
Vol. II - 1960 
pag. 164 

(20) Ibidem n.0 19 
pag. 57 

( 21) Ibidem n.0 4 
p ag . 67 

( 22 ) CASTANO, Luigi - SDB 
Santità Salesiana 
Società E dit r ice Internazionale - 1966 
pag. 34 

(23) LEMOYNE, Giovan ni Battis ta 
Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco 
Libreria Salesiana Editrice - 1909 - Vol. VII 
pag. 291 

(24) Ibidem n.0 23 
p ag. 680 

(25) FAVINI, Guido - SDB 
La Beata Maria Domenica Mazzarello 
Scu ola Tipogr a fica Privata - Torino - 1939 
pag. 84 

(26) Ibidem n .0 4 
pag. 88 

(27) Ibidem n.• 2 
p ag. 98 

(23) Ibidem n.0 4 
pag. 130 

(29) Ibidem n .0 4 
p ag. 129 

(30) PESCI, Caterin a - FMA 
Lei , la prima 
Scuola Tipogr afica Salesiana - Tor ino - LDC - 1951 
p ag. 20 

(31) Ibidem n.0 25 
pag. 87 

(32) Ibidem n.• 2 
pag. 150 

(33) Ibidem n.0 2 
pag. 149 

(34) Ibidem n.0 1 
pag. 183 

(35) Ib idem n.0 1 
pag. 188 

(36) Ibidem n .0 25 
pag. 94 

(37) MONTIGIANI , Primet ta - FMA 
Vie diritte l - 1975 
p ag. 85 

( 38 ) CERIA, Eugenio - SDB 
Memorie Biografich e di Don Giovanni Bosco 
Edizione extra - comerciale - 1877-78 

42 



(39) Ibidem n.0 4 
pag. 23s 

(40) Ibidem n.0 4 
pag. 222 

( 41) Ibidem n.0 4 
pag. 230 

(42) Ibidem n.• 4 
pag. rn2 

(43) CAPETII, Giselda - F.M.A. 
Note storiche sulle Costituzioni delle F . M . A. 
pag. 13 

( 44) GIUDICI, Maria Pia - FMA 
Mae e Mestra 
Ediçao do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora - 1964 
pag. 165 

(45') MAINEI'TI, G. - F.M.A. 
Una Educatrice nella luce di S. Giovanni Bosco 
pag. 45 

(46) BERTETTO, D. - SDB 
Santa Maria Domingas Mazzarello 
Ediç6es Salesianas - Porto - 1961 
pag. 30 

( 47) Ibidem n.0 4 
pag. 367 

( 48) Ibidem n.• 19 
pag. 111 

( 49) Ibidem n.• 14 
pag. 74 - Let. 11,4 
pag. 95 - Let. 19,20 

(50) Ibidem n.0 2 
pag. 291 

( 51) Ibidem n.• 4 
pag. 296 

(52) Ibidem n.• 14 
pag. 112 - Let. 26,3 

(53) Ibidem n.0 4 
pag. 291 

(54) Ibidem n." 15 
pag. 63 

( 55) Ibidem n.0 14 
p ag. 95 - Let. 19,21 

(56) Ibidem n.• 14 
pag. 111 - Let. 29,3 

(57) Ibidem n .0 14 
pag. 164 - Let. 52.2 

< 58) Ibidem n.0 2 
pag. 98 

(59) Ibidem n .0 19 
pag. 42 

43 



44 

( 60) Ibidem n .• 14 
pag. 93 - Let. 19,12 
pag. 112 - Let. 26,3 
pag. 188 - Let. 66,s 

( 61 ) Ibidem n .• 14 
pag. 96 - Let. 20,3 

(62) Ibidem n.• 14 
pag. 127 - Let. 34.2 

( 63) Ibidem n.• 3 
pag. 105 

(64) Ibidem n.• 14 
pag. 170 - Let. 55,7 

( 65 ) Ibidem n .• 56 
pag. 17 

( 66) Ibidem n.• 14! 
pag. 190 - Let. 68,3 
pag. 189 - Let. 67 ,2 
pag. rns - Let. 66,4 

< 67 ) Ibidem n .• 14 
pag. 101 - Let. 22,5 

( 68) Ibidem n .• 14 
pag. 92 - Let. 19,15 
pag. 98 - Let. 21,2 
pag. 83 - Let. 15,3 

(69) Paenitemini I, t 

(70) Cronistoria - Vol. IV 
pag. 300 

( 71) Cronist6ria - Vol. III 
pag. 298-299 

(72 ) Ibidem n.0 14 
Let. 16 

(73) Ibidem n.0 14 
Let. 21 

( 74 ) Cronistoria - Voi. II 
pag. 251 

(75) Cronist6ria - Vol. III 
pag. 265-266 

(76) Cronist6ria - Vol. III 
pag. 3000 

(77) MACCONO, F . - SDB 
Lo Spirito e le virtù della Beata Maria Mazzarello 
Scuola Tipografica Privata - FMA 
pag. 267 

(78) Ibidem n.• 14 
pag. 159 - Let. 49,5 

( 79) Ibidem n.0 19 
pag. 22a 

(80) Ibidem n.• 77 
(81) Ibidem n.• 19 

pag. 432 



MARIA DOMINGAS MAZZARELLO 
EXPERI:ttNCIA FEMININA DO CARISMA SALESIANO 

Madre Rosetta Marchese FMA * 

O tema que me foi proposto para desenvolver, nesta Semana 
Salesiana, enfoca a "Experiència do carisma salesiano vivido por 
Maria Domingas Mazzarello, Co-fundadora das Filhas de Maria 
Auxiliadora ( Salesianas de Dom Bosco) . 

Mulher, ainda pouco conhecida por n6s, dotada de alma 
instintivamente salesiana, foi de tal modo preparada pelo Espi
rito Santo que, desde o seu primeiro encontro com Dom Bosco, 
intuiu sua santidade e seu projeto apostolico. 

De tal maneira compreendeu e tao fortemente assumiu a 
vocaçao salesiana, nela empenhando toda sua sabedoria, seu 
amor e criatividade feminina, que Pio XII, na homilia da cano
nizaçao, a definiu corno "a que viveu à sombra de Dom Bosco 
(Roma, 24/06/50). 

Esta definiçiio de Pio XII corresponde perfeitamente ao 
posicionamento interior de Maria Domingas depois que se 
tornou "a filha primogènita de Dom Bosco" (é importante notar 
que a expressao "filha primogenita" é usada pela propria Maria 
Domingas em uma de suas cartas ao Santo - Cf. Posada, M. Es
ter, "Cartas de M. Mazzarello", p. 70). 

O estudo desta figura hist6rica e da sua mensagem revela 
urna mulher que, por temperamento e formaçao, é atenta e 
reoeptiva, dinamica e cr.iativa diante da sua realidade; urna 
mulher "que soube enfrentar as situaç6es e pessoas com as 
quais teve contato, inserindo-se no ambiente com sabedoria e 
responsabilidade. 

Maria Domingas se apresenta, no quadro das Co-fundadoras 
do século XX, com urna personalidade bem definida e com urna 
missao especifica, provenientes de dons de natureza e de graça, 

* Conferencia proferida na "Semana da Espiritualidade Salesiana" ; 
França, agosto de 1979. 
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frutos de um verdadeiro carisma, dorn do Espirito Santo que nela 
agia direta e indiretamente através das mediaç6es particulares 
que influiram na sua formaçao corno mulher-consagrada-Filha 
de Maria Auxiliadora-Co-fundadora-Mae ,e Mestra de Vida espiri
tual. (Cf. Posada, M. Ester, "Introduçao à espiritualidade de S.M. 
D. Mazzarello", p. 4) . 

Caminho espiritual e apost6lico no itinerario da sua vida 

Em primeiro Iugar, procurarei dar urna visao sintética, mas 
indispensavel, da sua vida e do .seu itinerario espiritual, para que 
nos ajude a conhecer, ao menos um pouco, Maria Domingas na 
sua realidade essencial e a entender que nao podernos prescindir 
dela e da primeira Comunidade de Mornese que, juntamente com 
ela, formam urna s6 coisa, para vivermos em pr.ofundidade o 
carisma salesiano feminino. 

A sua existencia desenrola-se no espaço de 44 anos ( 1837 a 
1881) e desenvolve-se em sua maior parte em Mornese, pequena 
aldeia agricola do Monferrato, pertencente à provincia de Alessan
dria, com uma populaçao de 1.200 habitantes. 

Terra rude, queimada pelo sol e cortada pelo vento. 

No seu ambiente familiar 

O ambiente familiar em que nasceu e cresceu é sereno, equili
brado, normal. É a primeira de sete irmaos, num lar sustentado 
sobretudo pela fé e pela sabedoria de papai José, homem honesto 
e trabalhador. 

A familia vivia do proprio trabalho, corno todas as familias 
simples da aldeia. 

Maria, para ajudar a mae, cuidava de seus .irmaos menores. 
Isso desenvolvia nela o .sentido da maternidade e revelava, ao 
mesmo tempo, um extraordinario talento educativo. Sabia manter 
os irmaozinhos bons e alegres com a narraçao de fatos ag-radaveis, 
corno também sabia fazer-se obedecer por eles, nao corno a mae 
que "com muitas palavras nao obtinha quase nada", mas corno 
o pai que "falava pouco, porém, de maneira resoluta e com 
eficacia" ( cf. Cronist6ria I , 42 ). 

Ja maior, quando a familia deixou a casa nativa "dei Maz
zarelli" para transferir-se para Valponasca, a encontramos traba
lhando nos vinhedos arrendados pelo pai. 

"Sua força fisica e o seu pr6prio carater inclinam-na para 
um traballio viril" (Cronistoria, I, 48) . Nele supera, em resistencia 
e rendimento, os homens que trabalham junto dela! 
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Parece que nao era somente no catecismo que Maria desejava 
vencer todos os meninos (Cronist6ria I,34), mas também no 
trabalho do campo (Cronistoria, I,44). Mais tarde, Irma e Supe
riora, f ara urna afirmaçao singular: "Ainda que sejamos mulhe
res, ninguém deve dominar-nos. O que é justo, é justo." (Maccono, 
"Suor M. Mazzarello", p. 158). 

Na maturaçao progressiva de seu carater feminino, Maria 
nao sofreu complexos de inferioridade, mesmo tendo corno vir
tude caracteristica urna profunda humildade, fundamento de seu 
ardente amor e fonte de sua alegria comunicativa. 

Adolescente que se abre para a vida, desejosa de conhecer 
e encontrar-se com pessoas diferentes, descobre no pai um pre
cioso guia que a leva consigo aos mercados e feiras, saciando a 
sua legitima curiosidade, mas sempre atento para que nada turbe 
a pureza e transparencia de sua primogenita. 

Se precisassemos retratar M. Domingas entre os 17-18 anos, 
poderiamos descreve-la assim: urna jovem robusta, trabalhadeira, 
que une: 

~ à delicada sensibilidade do coraçao, um temperamento 
forte e volitivo, !evado a dominar; 

- à sinceridade e à franqueza, a docilidade; 

- ao ardor d'alma e à seriedade do empenho, um espfrito 
arguto e libertado. 

"Todos estes elementos contribuiram para determinar a sua 
personalidade e deixaram marcas na fisionomia do Instituto" 
(Cf. "Contributo di D. Bosco e di Madre Mazzarello al carisma 
di fondazione delle F.M.A., pp. 99-100) 

Indubitavelmente, o Espirito Santo encontrou, em Maria, 
um bom terreno, graças ao trabalho de P. Pestarino, seu diretor 
espiritual. Nesta época, eia ja havia superado sua aversa.o às 
pregaç6es, a profunda repugnancia para confessar-se, a tipica 
vaidade feminina. Continuava a lutar contra o orgulho, obstaculo 
contra o qual sempre teve que combater. Talvez, devido a esta 
sua experiencia pessoal, mais tarde exortou sempre suas filhas 
a combate-lo siem descanso. 

Sobretudo, inicia-se no segredo da oraçao e da Eucaristia. 
Cristo torna-se o centro para o qual orienta sua existencia. Vence 
a preguiça e o sono, levantando-se todos os dias antes do sol e, 
algumas vezes, à noite, para encontrar-se diariarnente com Jesus 
Eucaristia. Durante os trabalhos nos vinhedos, de vez em quando 
se afasta de todos para recolher-se um momento em oraçao. 
A tarde, permanece durante longo tempo na janelinha do s6tao, 
com o olhar fixo e o coraçao preso ao Tabernaculo da Igreja 
paroquial. A sua vida de uniao com Deus torna-se sempre mais 
intensa, centralizada na Eucaristia e vivida sob o olhar materno 
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de Maria, venerada e arnada corno a Màe das Dores ( cf. Cronis
t6ria, I,80-81). 

É importante este aspecto da primeira devoçao de Maria 
Domingas à Virgem, corno Mae das Dores. Nao deve desaparecer 
em nassa espiritualidade feminina a lembrança de que a Virgem 
das Dores é a Virgem co-redentora. Contemplando-a corno co-par
ticipante do sofrimento redentor de Cristo, Maria Domingas 
aprende a orientar a sua vida interior para o dinamismo apo<s· 
t6lico de participaçao na .salvaçao das pessoas. 

N a atividade paroquial 

Chegam os anos da Imaculada! A proclamaçao do dogma da 
Imaculada Conceiçao de Maria suscita o fervor mariano em todo 
o mundo e também em Mornese! 

Nasce, por iniciativa de Angela Maccagno, professora da 
aldeia, a Pia Uniao das Filhas de S. Maria Imaculada. 

M. Domingas estava entre as cinco primeiras inscritas. 

Eia, que sempre havia vivido o sentido da amizade e parti
lhado os segredos de sua alma com a amiga Petronila, agora se 
abre à vida de grupo. 

Um grupo que se havia imposto um regulamento , que falava 
"em pratica privada dos conselhos evangélicos" e de "dedicar-se 
às meninas descuidadas pelos pais" ( Cron. 1,65). 

Nele, Maria Domingas encontra eco para as suas aspiraç6es 
interiores mais profundas. 

Ja havia feito, sem pedir conselhos a ninguém, sob a moçao 
do Espirito Santo, o voto de virgindade e cultivava um intenso 
desejo de apostolado. Como Filha da Imaculada encontramo·h 
totalmente empenhada com a catequese para as meninas. Ao 
mesmo tempo, com a intuiç§.o que lhe é propria, alarga o seu 
campo de açao às maes. !sto nao é formidavel? 

Bastante importante é este testemunho de Petronila: "Nas 
festas, depois da missa solene, reuniamos as maes em grupos de 
cinco e cada grupo era dirigido por uma Filha da Imaculada. 
Mas, as maes ·escolhiam com prazer o grupo de lVIaria Domingas, 
porque esta sabia melhor instilar o amor de Deus" (cf. Castano, 
"Santità Salesiana'', p. 33 ). 

A doença 

Nestè momento, quando a piedade e o ardor apostolico come
çavam a harmonizar-se em Maria e a torna-la feliz com o seu 
modo de viver, o Senhor modifica a sua vida. 
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Urna charnada decisiva, através do P. Pestarino: "Voce pl'e
cisa ir ajudar os seus parentes, doentes de tifo". 

Um momento de hesitaçao da natureza forte e cheia de vida 
e depois a resposta: "Se o Senhor deseja, vou, mesmo com a 
certeza de que contrairei a doença" (Cron. I ,87). 

O SIM da camponesa de Mornese atinge o vértice do sacri-
ficio consciente e total de si para Deus e para os irmaos. 

De fato, contrai a doença e chega quase à morte. 

Mas Deus nao deseja a vitima! 

Acontece, entao, urna lenta ressurreiçao. Sao horas de angt1s· 
tia. Sua força viril desaparece. Diante dela as estradas fecham-se. 
Sente que a vida, que lentamente retorna a seus membros, nao 
lhe pertence mais ... e nao sabe corno orienta-la. 

A oraçao que brota do profundo do seu espirito, totalmente 
purificado pela dolorosa experiència, é o sinal do seu caminho 
e.spiritual: "Senhor, se me deres um pouco de vida, faze que eu 
seja esquecida por todos, menos por Ti" ( Cron. I,98). 

Mudança de "Caminho" 

Quando compreendeu, através do sofrimento, que o verda
deiro valor da vida é "viver escondida com Cristo em Deus" 
(Col 3,3), volta à luz e descobre urna estrada: a "sua" estrada! 

A doença desgastou-lhe o fisico, mas nao lhe quebrou o vigor 
e a fortaleza do espirito. Maria Domingas se encaminha para a 
"sua" estrada, sem ouvir os falat6rios da aldeia, superando as 
dificuldades surgidas na familia e as incompreens6es de algumas 
das companheiras de grupo. 

A Virgem Co-redentora (das Dores) , a Imaculada, "a pri
meira redimida entre os filhos da Igreja" (L G, VIII, 53), a 
estimula a tornar-se, com Ela, "auxilio" para salvar a juventude. 

Maria Domingas amadurece o proposito de separar-se da 
familia e do grupo das Filhas da Imaculada, para criar "sua" 
familia espiritual consagrada exclusivamente ao crescimento 
integra! das meninas da aldeia. 

Tem 23 anos! 

Com Petronila, aprende costura, abre urna sala de trabalho, 
um pequeno orfanato, o oratorio, com um objetivo bastante claro : 
reunir as meninas para torna-las boas e livres dos perigos. 
(Maccono, p. 71 e 77). 

Agora, as Filhas da Imaculada se dividem em dois grupos: 
as que, sob a direçao da Maccagno, vivem com a propria familia 
e aquelas que vivem em comunidade com Maria Domingas. Esta, 
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graças à sua dinamicidade e esp<.>ntaneo reconhecimento das 
companheiras, se torna a responsavel pela pequena comunidade 
composta pelas Filhas da Imaculada, pelas meninas externas e 
por alguma.s internas. 

Nasce, no campo feminino, corno fruto de urna vocaçao 
apostolica em resposta às necessidades da aldeia, urna obra -
ainda bastante modesta - que possui o mesmo objetivo do 
Oratorio de Dorn Bosco em Turim : "Recolher e educar jovens 
abandonados , para toma-los bons cristaos e honestos cidadaos". 

O encontro com Dom Bosco 

O encontro com Dom Bosco acontece somente em 1864, 
quando Maria Domingas, ja rnulher de 27 anos, sob a açao do 
Espirito Santo, atingiu a sua maturidade. 

"Este encontro é uma ocasiao preparada pela Providencia. 
para que Maria tome maior consciència do significado do caminho 
percorrido até agora sob a direçao de Deus, e para precisar 
melhor a meta e o caminho que devera percorrer ainda, para 
realizar o seu designio" ( cf Colli, ibidem, p. 109). 

Temos duas expressoes de Maria frente a Dom Bosco, expres
soes cheias de significado, que iluminam o seu itinerario de 
consagrada-ap6stola, que enxerta o proprio carisma pessoal no 
carisma salesiano, para vive-lo com sua tipica personalidade: 

"Dom Bosco é um Santo e eu o sinto!" (Maccono, 122). 
Esta expressao dita na ocasiao do primeiro encontro revela, 

da parte de Maria, a intuiçao de Dom Bosco corno homem de 
Deus, como aquele tipo de santidade que responde às suas aspi
raçoes mais secretas. 

Nos primeiros tempos da vida da Congregaçao, quando as 
dificuldades de todos os tipos surgiam, Maria disse : 

"Mesmo se acontecesse o impossf vel, se P. Pestarino deixasse 
Dom Bosco, eu ficaria com Dom Bosco" (Cron. II,106). 

Estas palavras revelam corno M. Dorningas sentia encarnada, 
ern Dom Bosco, aquela intuiçao e realizaçao de vida apost6lica 
que Deus desejava para ela. "Dom Bosco, de sua parte, nao 
poderia imaginar instrumento mais idoneo para a realizaçao do seu 
projeto; um instrumento que ele nao havia escolhido nem prepa
rado, mas que a Providencia o havia feito encontrar no momento 
oportuno e do qual o Espirito Santo se serviu para suscitar na 
Igreja um Instituto que refletisse, no feminino, a fisionomia da 
Congregaçao Salesiana" (Colli, ibidem, p. 92). 

Quando chega a Mornese a proposta de Dom Bosco para a 
fundaçao de urna comunidade que trabalhasse segundo o seu espi. 
rito, Maria Domingas adere imediatamente, de maneira total, 
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livre e responsavel. Ao longo dos anos, ela se tornara colabora
dora direta e corresponsavel, no sentido mais amplo do tenno. 

Filha de Maria Auxiliadora, salesiana de Dom Bosco 

Quando, a 5 de agosto de 1872, juntamente com 11 companhei
ras, emite os votos na presença do bispo de Acqui e de Dom 
Bosco, tem 35 anos. 

P. Lemoyne, um dos diretores espirituais mandados por 
Dom Bosco a Mornese, descreve-a assiro : "Era de urna indole 
ardente, temperada pela doçura e caridade. Havia conquistado 
um grande dominio de si mesma e vivia continuamente na pre
sença de Deus, sempre muito atenta para agrada-lo em tudo. 
Consumia-se de zelo apostolico. Possuia um grande bom senso; 
desagradava-lhe toda singularidade nas devoç6es. Possufa visao 
intuitiva, prontidao de julgamento e vontade enérgica. Era franca 
e sincera em suas opini6es, sabia sustenta-las, mas, depois, subme
tia~se às decisoes dos Superìores. Seu coraçao era sensibilissimo, 
imparcial com todos. O seu agir era desembaraçado, espirituoso, 
ainda que discreto, o seu porte era natural e nobre" (cf. M. B. 
X, 644). 

Nesta descriçao, nao existem numerosos pontos em comum 
com a fisionomia espiritual de Dom Bosco? 

Nos nossos fundadores, encontramos urna "direçao linear," 
isto é, um fio condutor que integra as potencialidades, interesses 
e capacidades pessoais ao redor de um valor central. 

"A nassa é, na verdade, urna "espiritualidade simplìficadora" 
(nao simplista), capaz de levar a comportamentos e atitudes 
essenciais" (cf. M. E. Posada, ibidem, p. 15). 

Fundada a Congregaçao, M. Domingas Mazzarello dirige-a 
por nove anos: sete em Mornese e dois em Nizza Monferrato. 

Poucos anos, mas suficientes, graças à sua forte e harmònica 
personalidade, para deixar marca definitiva à "Comunidade de 
Formaçao" e para transmitir ao Instituto o "Espirito de Morne
se", definido pelo P. Caviglia, um dos primeiros estudiosos da 
espiritualidade salesiana, nestes termos: 

"O espirito genuino da salesianidade feminina". 

P. Viganò, um ano atras em Mornese, lhe faz eco, dizendo: 

"Mazzarello inaugura urna caracteristica feminina na salesia
nidade" (cf. P. Viganò, "Non secondo la carne, ma nello Spirito'', 
p. 106). 

Permanece sempre a mesma: humilde, ativa, dinamica, alegre, 
toda entregue a Deus, a serviço das irmas e das meninas (humil
dade, caridade, alegria, harmonizadas com urna extrema simpli· 
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cidade, sao as caracteristicas de seu caminho espiritual em grau 
ascensional até a morte) , mas com um novo e grande empenho : 

"Compreender, assimilar, realizar o carisma salesiano para 
as j ovens". 

Sao deste periodo algumas express6es tipicas da Santa: 

- "Observemos a Santa Regra; ela nos foi dada por Dom 
Bosco e Dom Bosco sabe que o Deus e Maria desejam de n6s"! 

- "Viva.mos na presença de Deus e de Dom Bosco!" 

às Irmas enviadas para a fundaçao da primeira casa em 
Turim, dizia: "Voces, que estao vizinhas a Dom Bosco, sao felizes! 
Ouçam bem tudo o que lhes diz e depois me transmitam para que 
também eu possa imita·lo" (Maccono, 272). 

A experiencia f eminina do Carisma Salesiano 

Podemos, agora, delinear as caracteristicas do espirito de 
Mornese ou da salesianidade feminina: 

- Vida de intensa uniao com Deus, centralizada na Euca
ristia e vivida em grande simplicidade de estilo. 

- Profundo amor a Maria das Dores, Imaculada, Auxiliadora, 
consideraci.a Mae, Inspiradora e verdadeira superiora do Instituto. 

- Espirito de sacrificio e de mortificaçao her6ica, corno 
fruto de urna convicta e entusiastica uniao com Deus. 

- Espirito de trabalho e de grande pobreza, urna pobreza 
aceita e amada porque torna, a quem a pratica, mais semelhante 
a Jesus pobre. - M. Domingas sempre teve predileçao pela 
pobreza. 

- Grande obediència e forte sentido do dever corno expressao 
de adesao à vontade de Deus. 

- Consciència viva de pertença a urna familia religiosa que 
deve ter urna fisionomia e fins bem definidos tal corno Dom Bosco 
a concebeu. 

- Sentido vivo da comunidade corno grupo que realiza um 
projeto apostolico de salvaçao da juventude e nesta realizaçao 
encontra sua santificaçao. 

- Exercicio da autoridade no estilo familiar de colaboraçao 
fraterna. M. Domingas torna·se superiora porque as companheiras 
assim o desejam1 mas todas juntas continuam a ajuda-la para a 
boa direçao da casa. Eia, pois, convicta de ser somente a Vigaria, 
porque a verdadeira Superiora é Nossa Senhora, coloca·se sempre 
a serviço de todas. 
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- Sentido da realidade, que predisp6e as Irmas, no ambito 
do carisma, para assumirem toda iniciativa apost6lica, conforme 
as necessidades Iocais. 

- Abertura para grandes horizontes. E isto é o que mais 
impressiona no grupo daquelas camponesas de Mornese. 

"O sentido da universalidade esta ligado ao carisma salesiano 
e ao coraçao de Dom Bosco, mas surge também do surpreendente 
crescimento vocacional e do anseio missionario de M. Domingas 
e das primeiras irmas" (Viganò, p. 122). 

As duas primeiras fundaç6es francesas estao Iigadas à Madre 
Mazzarello, que visitou pessoalmente La Navarre e Saint Cyr, e 
depois com ardor inacreditavel mandou as primeiras filhas para 
a América, desejando ir ela mesma" (Cf. M. E. Posada, "Cartas 
de Madre Mazzarello). 

- Sentido de serviço à Igreja local, que se estende pouco a 
pouco a toda a Igreja. Grande amor ao Sumo Pontifice. "M. 
Mazzarello chegou a Roma com as duas primeiras missionarias 
e se encontrou com Pio IX. A recordaçao desta audiencia perma
neceu viva por toda a sua vida de tal modo que se emocionava 
todas as vezes em que nela falava" (Cf. Cron. II,283). 

Em sete anos, o espirito de Mornese se consolida com urna 
força que, inegavelmente, vem de Deus: "Conquista força vi tal, 
capacidade de resistencia, impulso de crescimento, facilidade de 
adaptaçao em qualquer lugar do mundo" (P. Viganò, ibidem, 
p. 124). 

Esta é a experiència feminina do carisma salesiano! 

O epistolario de Madre Mazzarello, na extrema simplicidade 
do estilo, evidencia claramente tal experiéncia, vivida sob a apra
vaçao do Fundador. 

P. Joao Cagliero, enviado por Dom Bosco a Mornese corno 
Diretor espiritual das irmas, deixa escrito, nas suas mem6rias. 
um singular testemlUlho muito significativo e empenhativu, para 
n6s: "Dom Bosco m e disse: 'Voce conhece o espirito do nosso 
Oratorio, o nosso Sistema Preventivo e o segredo para fazer o 
bem: caridade paciente e bondade constante. Pois bem, estes 
requisitos M. Mazzarello os possui e por isto podemos ficar 
confiantes no governo do Instituto e das Irmas. . . que, por sua 
vez, seguindo o modelo da Madre, nao possuem outro fim senao 
o de santificar-se, fazendo o bem para a juventude' (Maccono 
I, 224). 

Madre Mazzarello exercera nesta fidelidade a Dom Bosco a 
sua tarefa até quando se julgar apta para servir o Instituto. 
Quando, pelo desenvolvimento da obra, tiver a sensaçao de nao 
poder m ais continuar nasua missao, pedini insistentemente para 
ser exonerada. Nao sendo atendida pelos homens, recorrera ao 
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Senhor com a certeza de que sera ouvida e oferecera a sua vida 
para o bem do Instituto" (cf Cron. 111,361). 

+; --, 

O proprio Dom Bosco confirmara que a vitima foi ag
0

rada.vel 
ao Senhor ( cf Cron. UI,354). 

Aos 44 anos, o projeto de Deus sobre ela estava realizado 
e a experiéncia feminina do Carisma Salesiano - vivido por ela, 
em primeiro lugar instintivamente por impulso do Espirito e 
depois conscientemente, corno resposta à Vontade de Deus - era 
uma nova realidade, dom do Espirito à sua lgreja. 

54 



CARTAS DE SANTA MARIA MAZZARELLO 

I. Maria Esther Posada FMA <*l 

As cartas: ambiente historico·espiritual 

A primeira fonte dos ensinamentos espirituais de Santa Maria 
Mazzarello sao suas cartas, unicos documentos aut6grafos que 
dela nos restam. Seu estilo é simples, a linguagem direta e expres
siva, denso seu conteudo ascético. 

Mesmo sem ter elaborado um "corpus doctrinale" em sentido 
estrito, a Santa expòs com autoridade seu pensamento ascético, 
fornecendo-nos urna série de temas que, traduzidos embora na 
linguagem do seu tempo, conservam um significado de perene 
atualidade, porque se referem a valores fundamentais que dizem 
respeito às virtudes humanas e cristas. 

Dentro desse quadro geral hist6rico-espiritual, vamos consi· 
derar os seguintes aspectos: 

a) contexto hist6rico do periodo durante o qual foram 
escritas as cartas 

b) os destinatarios 
c) o grau de cultura da Santa ao escrever e, por conseguinte, 

o estilo da sua correspondencia epistolar 
d) a estrutura 
e) os recursos de expressao 
f) os temas fundamentais das cartas. 

a) Contexto hist6rico-espiritual 

A correspondencia da Santa abarca o periodo hist6rico com
preendido entre 1874 e 1881, anos durante os quais Madre Mazza-
11ello exerceu seu oficio de Superiora Geral <1J. 

(*) O presente trabalho constitui a Introduçao a Cartas de Santa Maria 
Mazzarello, publicadas pela "Pontificia Faculdade de Ciencias da Educaçiio" 
da.s Filhas de Maria Auxiliadora, Turim; Editrice Ancora Milano, 1975. 
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Em primeiro lugar , encontram-se as cartas endereçadas a 
Dom Bosco e ao P. Cagliero, Fundador um, e o outro Diretor 
Geral do Instituto <2J. De 1878 em diante, encontramos as que 
foram dirigidas às Filhas de Maria Auxiliadora. 

Outras ainda, endereçadas a varias pessoas, correspondem 
aos anos de 1874 a 1880. 

Devem ter sido numerosas as cartas que Maria Mazzarello 
escreveu às suas filhas. Infelizmente muitas foram queimadas 
pelas proprias irmas, corno expressao de desapego, ficando assim 
o Instituto privado de urna preciosa documentaçao. 

Em 1877, a partida das primeiras missionarias para a América 
é um acontecimento da mai.or importancia para o Instituto e 
constitui motivo para a maioria das cartas de Madre Mazzarello. 

Portanto, o epistolario da Santa pode ser colocado, histori
camente, num periodo que merece a designaçao de "primeiro 
crescimento" do Instituto, urna vez que desde 1874 tiveram inicio 
as fundaç6es na Italia, seguidas pelas da França e da América. 

É digno de nota que, a breve distància da fundaçao do Insti
tuto, a Madre ja deixe entrever urna certa qual consciéncia do 
"espirito" particular que caracteriza a nova familia religiosa <3>. 
É o que, na hist6ria do Instituto, se chama de "Espirito de Mor
nese'', querendo significar, por antonomasia, a pureza - no mais 
rico sentido da palavra - do clima espiritual em que viveram 
as primeiras Filhas de Maria Auxiliadora. 

É um estilo simples de vida, caracterizado por valores apa· 
rentemente antitéticos que encontram sua perfeita integraçao e 
equilibrio à luz do espirito evangélico: espirio de grande austeri
dade e alegria, de pobreza e de riqueza interior, de incansavel 
laboriosidade e de continua oraçao; espirito que b rota de urna 
'Unica fonte: o verdadeiro amor de Deus, alma da aç.ao apostolica 
do Instituto. É urna vida de caridade evangélica que, na espiri
tualidade salesiana de Sao Joao Bosco, chama-se (2 .. 1) simples
mente: espirito de familia. 

É assim que no-lo descreve, com poucas mas expressivas pa
lavras, urna pagina que se conserva no Arquivo do Instituto: 
"Grande obediéncia, simplicidade, fidelidade à regra, admiravel 
recolhimento e silencio; espirito de oraçao e de mortificaçao: 
candor e inocencia infantis; amor fraterno no trato e na conver
saçao, com urna alegria tao santa que emprestava à casa um 
ambiente de paraiso. Nao se pensava senao em Deus, nao se 
!alava a nao ser do seu amor, de Maria Santissima, e do Anjo 
da Guarda; trabalhava-se sempre sob seu dulcissimo olhar, corno 
se estivessem ali, visivelmente presentes, e nada mais se tivesse 
em mira. Como era bela a vida! <4l _ 

Esse quadro que, pelo estilo e pelo conteudo, poderia parecer 
pouco de acordo com as exigencias da situaçao socia! de nossos 
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dias, pode-se justamente justapor à descriçao que Clemente Ro
mano fez da vida dos primeiros cristaos, e que tem o frescor 
da agua brotando da nascente: "Eram humildes, bem longe esta
vam da arrogància, mais dispostos a obedecer do que a mandar, 
mais felizes em dar do que em receber. Contentavam-se com os 
dons que o Cristo nos concede para nassa viagem mortal e os 
seus sofrimentos lhes estavam sempre diante dos olhos. 

Gozavam assim de urna paz profunda, repleta de alegria; era 
insaciavel seu desejo de praticar o bem: difundira-se sobre eles 
pienamente a efusao do Espfrito Santo. Cheios de boa vontade, 
com ardore confiança, levantavam as maos em oraçao ao Deus 
onipotente, suplicando-lhe usar de miseric6rdia por alguma falta 
involuntaria. Era entre eles continua a porfia de caridade, dia e 
noite, porque desejavam que, pela sua conc6rdia e pelo seu amor, 
nenhum dos eleitos se perdesse. 

Eram francos, simples, e nao sabiam guardar rancor. Era bela 
sua vida, rica de virtude e santidade; sua maneira de agir era 
sempre guiada pelo ternar de Deus, e os mandamentos e os pre
ceitos do Senhor estavam inscritos no intimo dos seus cora
çoes" csJ. 

As cartas de Santa Maria Mazzarello refletem admiravelmente 
o clima espiritual das origens, o "Espirito de Mornese", e deles 
sao, portanto, a mais autorizada expressao escrita. 

b) Os destinatdrios 

Todas as cartas da Santa sao endereçadas a pessoas que, de 
urna maneira ou de outra, tiveram especiais relaç6es com o Insti
tuto. Sob o ponto de vista dos destinatarios, elas podem ser assim 
classificadas : 

- Cartas aos Superiores salesianos: dezesseis 

Cinco sao endereçadas a Dom Bosco: dessas cinco, duas -
que tem igualmente carater comunitario, pois a Madre une-se às 
Superioras do Capitulo e às Irmas Professas ao expressar seus 
votos onomasticos e natalicios - sao muito expressivas no que 
diz respeito às relaç6es entre os dois Santos. Cinco cartas tem 
corno destinatario o P. Joao Cagliero, primeiro Diretor Geral do 
Instituto, para com o qual a Santa conservou sempre urna atitude 
de grande espontaneidade e confiança; desejou te-lo a seu lado 
no leito de morte, o que lhe foi concedido. De maneira espontànea, 
e muitas vezes jovial, a Madre lhe da noticias do nascente Insti
tuto. Sente-se seu ardor missionario, a sempr·e maior consciencia 
que torna da expansao do Instituto, seu senso de responsabilidade 
e sua confiança em Deus e em Dom Bosco. 
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- Cartas às Filhas de Maria Auxiliadora: quarenta e tres, entre 
cartas propriamente ditas e bilhetes. 

Vinte e um dos seus escritos sao endereçados às missionarias 
da América. De 1879 em diante, temos além disso cartas dirigidas 
às Irmas da Europa. 

É interessante notar que, mesmo se endereçadas a umà 
determinada Irma, as cartas da Madre tomam-se muitas vezes 
"comunitarias", da mesma maneira que nas cartas "comunitarias" 
nao faltam breves periodos dirigidos às Irmas em particular, o 
que revela a grande capacidade de intuir o estado de espirito de 
suas filhas, às quais da oportunos conselhos. Evidentemente, ha 
cartas cujo carater é estritamente pessoal. 

É de notar também urna certa criatividade nos cabeçalhos 
das cartas, que variam de acordo com as destinaté.r.ias <6>. 

Observa-se ainda urna progressividade nas expres.soes de afeto 
materno e na maneira de apresentar os ensinamentos espirituais; 
ocasionalmente, a principio, e depois de forma sistematica e quase 
corno que obedecendo a um esquema. A algumas cartas a.a quase 
o carater de "Cartas Circulares". querendo chegar, através da 
destinataria, às "outras irmas" de determinada regiao. 

Além das noticias alegres ou tristes da Comunidade, além das 
exortaç6es e dos conselhos, encontram-.se noticias dos parentes 
das irmas. Em todas as cartas, a forma jovial e arguta em nada 
diminui a solidez e a seriedade do pensamento ascético. 

- Cartas vcirias: nove 

Sao dirigidas a pessoas diversas: sacerdotes, benfeitores do 
Instituto, pais das alunas e às pr6prias alunas. Significativa pela 
simplicidade do estilo e pelo conteudo educat-ivo, a breve carta 
a Maria Bosco, sobrinha-neta do Fundador. Graciosa e espontanea.. 
a carta às meninas americanas. 

c) Preparaçao da Santa para escrever 

Santa Maria Domingas aprendeu a escrever aos 35 anos de 
idade. A cronistoria do Instituto no-la apresenta aluna entre as 
alunas de Mornese (7). 

Ela, a Superiora do novo Instituto, aprendeu a escrever, 
devemos dize-lo, sem hesitaç6es, para poder comunicar-se com os 
Superiores salesianos e com as filhas distantes. 

Os traços de sua caligrafia revelam o quanto se empenhou 
para sair-se berµ. Desde o inicio firmes e retos, vao progressiva
mente tornando-se mais seguros e claros. 
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Mas, desde menina, a Santa sabia ler. Privada, embora, de 
cultura, sua formaçao espiritual foi solida. 

É conhecida a tenacidade de sua vontade e os dotes de inteli
gencia que demonstrou no estudo do catecismo, fonte, alias, de 
sua formaçao religiosa. Ignoramos se ela conheceu a Biblia -
o que é pouco provavel, dado o contexto hist6rico e ambientai 
ern que viveu, embora nao se possa descartar a hip6tese de qw~ 
tenha conhecido os Evangelhos e as Cartas paulinas diretamente 
e nao somente através da transmissao oral es). 

O grupo das "Filhas de Maria Imaculada" era dirigido por 
sacerdotes virtuosos e cultos <9>. A formaçao ascética que rece
beram do P. Pestarino, bern corno a que iarn aos poucos rece
bendo do teologo Frassinetti, baseava-se na teologia rnoral de 
Santo Afonso de Lig6rio oo). Alérn das obras de Frassinetti, a 
Santa conheceu, direta e indiretamente, a doutrina de Santa. Te
resa de Jesus <11J. 

Leituras s6lidas, fundarnentadas sobre urna doutrina rnoral
-ascética e nao "piedosas devoçoezinhas" - constituiram o ali· 
mento de seu espirito, durante a adorescencia e a juventude. 

O contato com Dom Bosco, formado também ele na escola 
de Santo Afonso, além de na de Sao Francisco de Sales <

12J, reali
zou-se primeirarnente de forma esporactica e depois em continui· 
dade, urna vez fundado o Instituto das Filhas de Maria Auxilia
dora. Esse contato trouxe novos elementos ao estilo de vida da 
Santa, que ja era "salesiana por instinto" t13J, bern corno à orien
taçao que tomou seu apostolado. Ela recebeu tal influxo de ma
neira atenta e criativa e pòde assim transmiti-lo às primeiras 
Filhas de Maria Auxiliadora de forma muito pessoal e caracte
ristica. 

Suas relaçòes com Dom Bosco ajudaram-na a aprofundar o 
estilo proprio da "caridade apost61ica" e da "simplìcidade sale
siana", fundamentados ambos na retidao do ser e do agir. 

O conhecimento e a experiencia do espirito salesiano acen
tuaram nela uma atitude interior que lhe era propria: a "santa 
alegria", aquela continua alegria que caracterizou, conforme ja 
dissemos, o "Espirito de Mornese" 1e que a Santa exprime nas suas 
cartas com o habitual: "Estejam sempre alegres". 

Dom Bosco foi o "mestre" 04J do qual ela recebeu principal· 
mente o conhecimento ascético que veio alimentar todo o seu 
ensinamento espiritual. 

d) Estilo e estrutura das cartas 

O estilo da correspondéncia da Santa é o de quem "conversa", 
de quem dialoga com o interlocutor, que tem vivo diante de si, 
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ao ponto de fazer-lhe perguntas e, às vezes, de leva-lo a responder 
às mesmas. 

O modo de expressar-se é ameno, nao tem nada de artificial; 
os erros de gramatica (consoantes duplas, pontuaçao, palavras 
intlteis) sao a prova de autenticidade do manuscrito; as express6es 
em dialeto dao à conversa um sabor familiar. 

As reflexoes espirituais, porém, sao s6brias, despidas da 
exaltaçao religiosa e sem descriç6es prolixas dos fatos. Ha 16g.ica 
no pensamento, embora o mesmo nao se observe na continuidade 
dos argumentos. 

Sao afetuosas as expressoes com que se dirige às Filhas de 
Maria Auxiliadora; chama-as de "irmas" e de "filhas"; nutre por 
elas urna ternura sem fraquezas: "quero muito bem a voces - · 
escreve - corno quando voces estavam comigo em Mornese" 
(C 42) e assegura a cada urna: "nao me esquecerei jamais de 
voce" (C 65). 

Express5es enérgicas revelam os traços de sua psicologia : 
"Perdoe a liberdade com que lhe escrevo'', diz a um sacerdote, 
a quem expoe com clareza a verdade em relaçao a urna situaçao 
equivoca ( C 1). É clara na descriçao dos fatos e prudente nos 
juizos que emite a respeito das pessoas e situaç6es : decidida e 
perspicaz, na intuiçao psicologica no que diz respeito à escolha e 
formaçao do pessoal: . .. "nao houve profiss6es porque nao estao 
ainda maduras" (C 17); ... "é preciso estudar a indole de cada 
urna e saber doma-la" (C 22); .. . "se ... andarmos mais devagar. 
dentro de alguns anos teremos sujeitos nos quais nos poderemos 
fiar para serem enviados para qualquer lugar e com quem quer 
que seja" (C 13). É expansiva e, todavia, reservada nas relaçoes 
com os Diretores Salesianos: "Pareoe um século que nao o vemos", 
escreve ao P. Cagliero (C 3) ; " . . . trate-me corno um pai trata sua 
filha primogenita", pede a Dom Bosco (C 8); "Meu bom pai -
escreve ao P . Lemoyne, que se encontrava em Mornese - tenha 
coragem, fique alegre; eu me lembro sempre do Senhor!" (C 18). 
Mostrava-se jovial e, às vezes, espirituosa ao falar com o inter
locutor; ao imaginar ou descrever situaçoes : "Enquanto lhe 
escrevo - diz ao P. Cagliero - V. Sa. esteja (2) talvez ( 1) dar· 
mindo, porque aqui sao dez horas da manha. Ouvindo isto, as 
educandas riem e querem que lhe escreva alguma coisa em nome 
delas . . . " (C 3). Manifestando seu dresejo de ir para a América, 
diz que nao tem medo dos "selvagens", embora lhe tenham dito 
que "eles comem os cristaos", pois a ela, "tao seca", certamente 
nao a comerao (C 7). 

A estrutura geral das cartas é muito simples. Depois do 
cabeçalho, precedido de urna saudaçao caracterfstica <15J, segue-se 
o corpo da carta, geralmente constituido (quando se destinam 
aos Salesianos e às Filhas de Maria Auxiliadora) pelas noticias 
referentes à comunidade de Mornese ou sobre as outras Casas, 
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seguindo-se consideraç6es e recomendaç6es de carater ascético
-pedagogico, que ela insere, às vezes, em forma de conversaçao. 

A conclusa.o é breve, a assinatura quase sempre de seu 
punho, acompanhada de express6es varias <16l, indicando geral
mente suas relaçoes com o destinatario da carta. 

Os meios de expressao 

Embora escreva com espontaneidade, a Santa usa meios 
particulares de expressao que caracteriza suas cartas sob o ponto 
de vista estilistico e pedag6gico-ascético. 

Madre Mazzarello recorre a nao poucas imagens expressivas. 
Revelam elas sua maneira concreta de expressat-se, o que impede 
que assumam, às vezes, o lirismo de algumas comparaç6es ricas 
de significado. 

As que a Santa mais usa sao as imagens do jardim (e 50), 
da horta (C 58) que representa o coraçao, onde crescem as flores 
(as virtudes, C 24,50), ou entao as ervas daninhas (C 55); os de
feitos, ou entao as virtudes, sao frutos do nosso jardim CC 55). 

O trabalho apostolico é o campo (C 59) que o Senhor nos 
confiou. As imagens do fogo (C 19,24) e da lenha (C 24) repre
sentam os atos virtuosos que afervoram o amor. Os espinhos 
(C 19) sao os sofrimentos que se transformarao em "doçuras". 
As malignidades do coraçao sao chamadas de "ptistulas" (C 19), 
que rebentam no coraçao e se multiplicam. 

A imagem do mar imenso, que separa a Madre das filhas 
distantes ("daquela longinqua regiao que se chama América"), 
aparece nas cartas dirigidas às missionarias (e 19 ). 

A lembrança da neve se transforma em poesia quando a 
Madre compara o Natal de Mornese com o que o P. Cagliero 
passara em terras am.ericanas: "Escreva-nos também para dizer 
se nao lhe parece esquisito celebrar as festas natalicias e do 
ano-novo em pleno verao! A mim me parece que nao devem ser 
tao belas essas festas em tal estaçao; sera verdade? A neve que 
cobre nossas campinas, o silencio que reina por toda parte, nos 
dao urna idéia clara do Deus Menino reclinado numa manjedoura, 
por todos abandonado' tremendo de frio ! ,, (e 3) . 

Encontramos, além disso , imagens inspiradas nas aç6es mais 
comuns, da vida de cada dia. Muito freqtiente e expressiva é a 
imagem da casa, aplicada ao conceito do "Paraiso" (C 57); Casa 
de Maria, ou entao, Casa de Nossa Senhora, é corno ela chama, 
por antonomasia, a primeira Casa do Instituto (C 1,2,3,4,). 

A propria Casa de Mornese é o ninho, imagem que aplicara 
às primeiras fundaçoos da América (C 5). Em outras ocasi6es, 
a comunidade aparece sob a imagem da barca (C 24). 
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Usa frequentemente alguma.s imagens para indicar o céu~ 
lembra com freqtiencia a continuidade que existe entre a comuni
dade das Filhas de Maria Auxiliadora na terra, e a outra que, 
desde os primeiros anos, se esta constituindo no céu. Chega até 
a convidar Dom Bosco a "dirigir", urn "dia", aquela comunidadc 
(C 8). 

Faz votos, para os outros e para si mesma, de ter "la em 
cima" um trono espléndido e urna esplendida corea (C 59 ). Com 
toda a facilidade, compara as coisas da terra às coisas do céu ( as 
festas liturgicas, os lugares magnificos que as missionarias visi
taram em Roma, etc.) (C 42,43). 

Deve-se, porém, observar que a realidade nao é sublimada 
nem transferida para outra esfera : é transfigurada pelo verda
deiro sentido que se sabe dar às coisas. 

Para "entrar" no céu, é preciso caminhar pelo caminho 
certo, sem parar pela estrada que exprime às vezes em tom de 
brincadeira: " . . . " nao quero me perder pelo caminho, corno 
seria "andare a Mortara", mas quero entrar logo naquela casa 
deliciosa" (C 7). As imagens que dizem respeito à vida exprimem 
seu aspecto ascético e de combate. Nossos dias, diz ela, sao dias 
de combate CC 15) : a vida é urna guerra continua, urna batalha 
(C 20). 

A necessidade de estarmos preparadas para a bora da morte 
é expressa, de maneira realista, quando exorta a evitar encon
trar-se com as maos vazias, mas a procurar, ao contrario, ter 
pronto o enxoval das virtudes. 

O caminho mais seguro é a Regra, que chama também de 
guia: a oraçao é a chave que abre os tesouros do céu (e 15), 
mas é também a arma por excelencia para os combates desta 
vida (C 66). 

Falando das virtudes, diz que a alegria é sinal de um coraçao 
que ama o Senhor ( C 60), ao passo que a modéstia é urna luz 
que se deve fazer brilhar dian te de todos (e 67 ) . 

O amor-proprio (amor desordenado de si mesmo) é um tema 
frequente que aparece - segundo urna imagem caracteristica 
do tempo - sob a figura de urna fera. É um horrendo inimigo 
(C 32,67) e, para vence-lo, a Santa prop5e um plano de "batalha" . 
Com um crescendo quase dramatico (mesmo no seu equilibrado 
modo de expressar-se, encontra lugar para o humorismo), diz 
que é preciso "frita-lo" (C 20) , combate-lo (C 51), declarar-lhe 
guerra (C 22), derrata-lo (e 24,32 ), expulsa-lo (C 29) , quebrar-lhe 
os chifres (C 59), estudar os meios para mata-lo (C 67) e provo
car-lhe a morte (C 51), 

Outro genero de expressao, que usa muito, é a personalizaçao 
das atitudes, dos vicios, do proprio mal. Nao resta duvida de 
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que essas figuraç6es traduzem a ascética do século XIX, rica em 
comparaç6es e personificaçoes. A Santa sabera usa-las em con
texto adequado, revelando mesmo rara felicidade em concretizar 
as idéias. 

A morte é o ladrao, de acordo com a figura biblica (C 24), e é 
representada corno um personagem "familiar" que, com freqiièn
cia, V1em fazer-nos urna visita" (C 56): é a Madame Morte que en
tra na Casa de Mornese e leva consigo tantas irmas ainda jovens. 

O trabalho é o pai das virtudes (C 22), ao passo que a tris
teza é a mae da tibieza (C 24,28) : em outro lugar, a melancolia 
é chamada de "peste", filha do amor-proprio, que conduz à 
tibieza (G 48). 

A humildade, ao contrario, é chamada de amiga (C 66), 
enquanto a soberba é a mestra ma (C 66); e a obediència é urna 
amiga que jamais se deve abandonar (e 67). 

Temas fundamentais 

A Santa nao possui propriamente um sistema de doutrina 
tampouco um grupo de princfpios de alcance universal; 
possui, ao contrario, urna série de idéias-chave muito simples e 
elementares, mas fecundas: suas convicç6es sao muito radicais e 
constantes, traduz em palavras suas experiencias de vida. 

Nao podemos parar para analisa-las. Contentar-nos-emos em 
agrupa-las de acordo com os temas de carater ascético. Todos 
eles devem ser considerados no conjunto da vida e da palavra 
da Santa (recorde-se, por exemplo, o significado que tem na vida 
de Madre Mazzarello o tema central de Jesus-Eucaristico). 

Deus é o Senhor (corno aparece na maior parte das cartas), 
ou entao o Criador com o qual se deve falar muito CC 19). 

Jesus é nosso Salvador, nosso Esposo, é aquele que se da 
a n6s na Eucaristia e, usando urna expressao rica de conteudo, 
Ele é, por excelencia, nassa força (C 19) . 

.. Maria é nassa Mae, ou antes, nassa Mae ternissima (C 44), 
e demonstramos o amor autentico que lhe temos, imitando suas 
virtudes, especialmente a pureza e a humildade (C 44). 

Em relaçao ao céu, usa imagens rnuito expressivas, corno ja 
tivemos ocasiao de ver: quanto ao conceito, chamamos a atençao 
para a idéia da identificaçao que dele faz com a caridade: onde 
ha caridade, ai esta o céu (C 49). 

O pecado é a rnaior desgraça que nos possa acontecer, ao 
passo que a maior graça que a Santa pede para a comunidade é 
que "nesta casa nao se ofenda (o Senhor) nem ao menos leve
mente, se for possivel" (e 3). 

63 



Expressa a caducidade e brevidade da vida: "Esta vida é 
muito breve (C 19 ). Por isso, é preciso afrontar com coragem as 
dificuldades da vida, olhando para a eternidade: "Coragem, 
minhas queridas .filhas, esta vida passa depressa" ( C 26), as 
coisas deste mundo "passam" (C 39): "Tudo passa, mas os mé
ritos nao passarao nunca ... tudo passa; portanto, nada nos deve 
perturbar" (e 23). 

Fala da vizinhança da morte (corno de alguém que esta perto 
da comunidade e dela mesma) , mas .sem usar de termos drama
ticos : basta que estejamos preparadas, se queremos ter urna 
"morte tranqtiila" (C 19). 

A SANTIDADE 

Vamos procurar agora individualizar os temas fundamentais 
relativos à santidade e as virtudes caracteristicas que a Santa 
mais inculcava corno necessarias, segundo sua concepçao ascé
tica. Veremos ainda as normas que traça em relaçao ao caminho 
espiritual, no seu dinamismo de crescimento. 

A santidade é concebida corno "verdadeira ciència", ou antes, 
corno a unica verdadeira ciencia (C 19), e os métodos que propoe 
para alcança-la sao simples e concretos: " ... para conseguirmos 
ser santas e sabias, é preciso falar pouco e refletir muito" (C 19). 
A Madre especifica depois com quem e corno se deve falar para 
adquirir a sabedoria: "Falar pouco, pouquissimo com as criatu
turas: ao contrario, falar muito com Nossa Senhor. Ele tornara 
voces verdadeiramente sabias. . . É preciso falar pouco com as 
criaturas, pouquissimo das criaturas e nada de n6s mesmas" 
(C 19). 

:É muito realista sua concepçao da vida religiosa: "Para ser 
religiosa de verdade, é preciso ser muito humilde em todo nosso 
modo de agir, e nao somente de palavras, mas de fato" (C 40). 

A santidade em geral e a virtude em particular sao vistas 
corno um modo de ser que brota do interior, e nao corno um 
comportamento apenas exterior, particular e es po radico. O que 
da consisténcia às aç6es é o coraçao, é a intençao, é a verdade. 
Portanto, nesse trabalho ascético, devemos "empenhar toda a 
nossa boa vontade, mas que seja real, decidida, e Jesus fara o 
resto" ( C 25 ) . .'.É preciso tra balhar "por Deus somente" (e 26). 
Para "agradar a Je.sus" (C 19) , fazendo tudo com "pureza da 
intençao" e para "agradar a Ele somente" (C 39) , porque, traba
lhar somente para Ele é expressao de verdadeiro amor: "Voce 
ama o Senhor? de coraçao mesmo, trabalha somente (C 3) para 
Ele?" (C 20). 

A densidade desse coraçao, centro do ser, nao permite rup
turas, divis6es: "Ama todo o mundo e todas as .suas irmas, mas 
ame-os no Senhor sem dividir seu coraçao com ninguém: que 
ele seja todo inteiro de Jesus" (C 65). 
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Fazer "tudo com reta intençao" significa "alicerçar-se numa 
virtude verdadeira e solida" (C 49), porque "nao sao as palavras 
que nos levam para o céu, mas antes os fatos" (C 49). As "vir
tudes" - e, mais precisamente, a atitude que sintetiza esse amar 
unicamente a Deus e somente para Ele viver e trabalhar - é a 
"reta intençao" que, na sua mais profunda expressao, coincide 
com a simplicidade de espirito ou, por outra, com sua profunda 
e integrai pureza. 

As virtudes que caracterizam sua ascética 

De acordo com a expressao da Madre, todas as virtudes 
devem ter suas raizes no "coraçao'', de maneira "solida e real", 
porque nao basta "vestir um habito preto, mas é preciso reves
tir-se do habito de todas as virtudes" (C 21 ) . 

A Santa desenvolve esse profundo revestir-se do "habitus" 
virtuoso fazenda-o coincidir com a aquisiçao progressiva do 
"espirito que existiu em Cristo": ... "meu coraçao chora de con
solaçao e continuamente pede ao Senhor derrame suas bènçaos 
sobre vocès todas, para que possam realmente revestir-se do 
Espirito do nosso bom Jesus ... mas corno era o Espirito do 
Senhor. . . Era espfrito hurnilde e paciente, cheio de caridade, da 
caridade propria de Jesus, que jamais o saciava de sofrer por 
n6s . . . " (C 23). 

As virtudes mais recomendadas pela Santa e que eia 
costumava colocar em primeiro lugar nos "elencos" que propu
nha a suas filhas - sao a humildade e a caridade. Seguem, por 
ordem de importancia, e sempre em relaçao com essas virtudes, 
a obediència, o trabalho, o desapego de si mesma e das criaturas, 
o espirito de sacrificio, a pureza, a paciència, a modéstia, etc. 

Antes de tudo é preciso (para alcançar a plenitude espiritual) 
ser humildes, caridosas, amantes do trabalho (C 15)... Ante.5 
de tudo, a humildade deve ser urna virtude muito querida, ou 
antes, "seja para voce a virtude mais cara" (C 67). Humildade 
e caridade sao as virtudes "mais necessarias (C 39). Deve-se 
fazer notar aqui urna "Consciencia progressiva" - relativa talvez 
à sua experiencia de vida - das caracteristicas que devem "qua
lificar" essas mesmas virtudes. É que, a principio, a Madre fala 
indistintamente da humildade e da caridade; pouco a pouco. 
porém, referindo-se a elas, com freqi.iéncia as qualifica 
especificamente: verdadeira humildade, grande caridade 
(C 52,55,56,60,66). 

A oraçao 

Entre as imagens mencionadas, falamos da oraçao corno 
"arma" de combate nesta vida, isto é, corno um meio. Ela é tam-
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bém urna "linguagem", urna maneira de dirigir-se a Deus CC 19). 
Assiro compreendida, a oraçao é a maneira de adquirir a sabe· 
doria, é antes a condiçao indispensavel. "Fale muito com Nosso 
Senhor. Ele lhe fara adquirir a sabedoria" CC 19). A oraçao 
participa também - corno expressao vital - da caracteristica 
fundamental de que depende sua autenticidade: deve partir do 
mais profundo do ser, porque é preciso rezar, mas "de coraçao". 

O tema da alegria esta presente em todas as suas cartas de 
carater ascético, e nao somente urna vez, mas volta continuamen
te. Considerando a insistencia sobre esse tema, os contextos em 
que aparece, a relaçao que tem com as outras virtudes, parece
-nos poder afirmar que o "estar alegre", o "estar sempre alegre'', 
o "conservar a comunidade alegre", o "estar alegre e dar alegria 
aos outros", na linguagem da Santa, nao significa apenas um 
ato virtuoso nem tampouco um estado transitorio de alma. Do 
estudo feito das cartas da Madre, parece-nos poder afirmar que 
o "estar alegre" é corno o alicerce de todo o seu ensinamento 
espiritual, é um estado de espirito permanente, é um estado habi
tual de "santa alegria", é sinal de um coraçao que ama verda
deiramente o Senhor". 

Ser "alegre" nao significa um momento de jubilo ou de satis
façao em nivel meramente psicologico : é o resultado de wna 
perfeita integraçao entre os componentes psicologicos, espirituais 
e morais da pessoa, que alcança assim um grande equilibrio 
intimo ( que nesta vida nao alcança nunca o grau de estabilidade 
e equilibrio perfeitos ), que nao deixa cair, nem na va exaltaçao 
de si mesmo, nem no dobrar-se sobre seu proprio eu. 

No plano ascético, "ser alegre" é o resultado de urna vercia
deira humildade, de wna grande caridade, de wna serena acei
taçao de si mesmo e da realidade em que se vive, de urna cons
tante busca de Deus, com um amor incessantemente purificado. 

O método que leva a adquirir e a conservar a santa alegria 
é o da simplicidade ou "retidao" da vida. "Para estar alegre, é 
preciso ir para a frente com simplicidade, nao procurar satisfa· 
ç6es, nem nas criaturas nem nas coisas deste mundo, mas cum
prir o proprio dever por amor de Jesus" (C 21 ). "Estudando as 
linguas deste mundo, estudem a linguagem da alma com Deus". 

O caminho espiritual 

O "caminhar para a frente com entusiasmo" é a expressao 
concreta do itinerario espiritual apresentado pela Madre. 

Partindo da constataçao realista de que "somos miseraveis e 
nao podemos ser perfeitas" (C 55), a Santa apresenta urna norma 
simples mas que encerra um compromisso: "Nao basta começar, 
é preciso continuar, combater continuamente cada dia" (C 16) . 
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Nesse constante "caminhar para a frente", os "defeitos" apare· 
cem, nao mais corno "obstaculos", mas precisamente corno meios, 
mesmo se nao se pode "assinar a paz" com eles (C 14): se os 
combatemos com boa vontade, sao eles que nos devem ajudar a 
ir para a frente, contante que tenhamos urna verdadeira humil
dade (C 25). 

Os limites da criatura nao lhe podem obstacular o cresci· 
mento, sao antes um meio para o conseguir. 

A Santa nao separa nunca essa atitude de Iuta continua de 
um abandono sempre mais consdente. Sao caracteristicas as 
express6es: "tenha coragem", "é preciso agir com muita humil
dade e confiança" CC 55), "jamais desanimar, e recorrer a Jesus 
com humildade", "lançar no seu Coraçao os proprios aborre
cimentos (penas, necessidades)". Ele - nassa força - "ha de 
dar-nos a força para combater" e, finalmente, "ira consolar-nos" 
(e 56 ). · 

NOTAS 

( 1) "Antes da fundaçao do Instituto, Madre Mazzarello nao se corres
pondeu com ninguém, mesmo porque ... nao sabia escrever. Fundado o 
Instituto, em 1872, com a idade de trinta e cinco anos, aprendeu essa arte 
e começou a escrever a Dom Bosco e ao P. Cagliero. (Santa Maria D. 
Mazzarello. Val. II, 259-260). 

(2) A figura de Dom Bosco nao precisa de apresentaçao. De 1874 em 
diante, ele tinha criado a figura do Diretor Geral das FMA, corno seu 
representante. O primeiro desses Diretores Gerais fai o P. Joao Cagliero, 
um dos "quatro primeiros" que aderiram à idéia de Dom Bosco de fundar 
urna Congregaçao para a educaçao da juventude e que, desde 1854, come
çaram a ser chamados de "salesianos". Em 1873, fai laureado em teologia 
na Universidade de Turim. Em 1874, Dom Bosco mandou-o para Mornese; 
em seguida, em 1875, partiu coma chefe da primeir a expediçao dos Sale
sianos para a Argentina. No ano seguinte, Dom Bosco, que o apelidara de 
"homem providencial", chamou-o novamente à Italia, corno Diretor espiritual 
da Oongregaçao; mas era outro o campo que a Providencia lhe destinara. 
Em 1884, Leao XIII nomeou-o bispo titular de Magida e lhe confiou o 
Vicariado Apost61ico da Patagonia; em 1904, Pio X confiou-lhe a prìmeira 
visita apost61ica nas dioceses de Tortona, Piacenza, Albenga, Savona, envian
do·o depois coma Ministro plenipotenciario e Delegado Apost6lico da 
América Central; em 1915, Bento XV chamou-o para nomea-lo Cardeal e o 
destinou às Congregaçoes dos Religiosos, da Propagaçao da Fé e dos Ritos; 
em dezembro de 1920, foi nomeado bispo da diocese suburbicaria de Fras
cati. Morreu em Roma em 1926. Pode·se dizer que, de diversas maneiras, o 
Cardeal Cagliero acompanhou durante toda a sua vida, e com particular 
cuidado, a atividade do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. É digno 
de grande valor espiritual e dos quais a Congregaçao salesiana tinha grande 
necessidade •aqueles anos. 

(3) Cf_ C 6; 22; 26; 64. 

(4) A autora é Madre Henriqueta Sorbone, mulher de vigorosa tempera 
moral, autentica educadora salesiana, que se tornou depois Vigaria Geral 
do Instituto. 
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(5) Clemente Romano <séc. l), ai Corinzi, em Corti G., Padri Apostolici 
(Roma 1966), 48-4-9. 

(6) "Queridas irmiis", "filhas amadas", Minha boa ... ", Minha cara ... ", 
"minha sempre querida", "minha boa e querida ... ". 

(7) Voce vai defrontar-se com alunas ainda jovens e com outras mais 
maduras, alunas, revestidas ou niio do habito religioso. Cada urna traz sua 
dose de boa vontade e as suscetibilidades do seu amor-pr6prio. Entre todas, 
a que mais sobressai, pela superaçao de si mesma e pelo aproveitamento, 
é a Vigaria, embora tenha a mao um tanto pesada para a escrita. 

(8) Nas cartas de S. M. Domingas encontram-se efetivamente concei
tos t irados da Sagrada Escritura. Pode-se notar que as referèncias escritu
risticas (mesmo quando nao explicitas) provèm especialmente dos livros 
sapienciais e das cartas paulinas. 

(9) ... quando acontecia um fato extraordinario, corno a aceitaçao de 
urna nova Irma, ou urna conferència de algum sacerdote ou o P. Sturla, 
P. Frassinetti, ou P. Olivieri, ou o pr6prio P. Pestarino - reuniam-se geral
mente na capelinha do P . Pestarino. O missionario P. Luis Sturla, de 
Gènova, e o P . Olivieri, de Acqui, pertenciam ao benem érito grupo que, 
corno o P. Frassinetti, infundiam em toda a Liguria um espirito sério e 
solido de piedade, com a pregaçao, a confissiio, o luminoso exemplo de 
dedicaçiio e sacrificio; o P. Pestarino convidava-os com freqtiència a vir a 
Mornese, justamente para que o ajudassem a reavivar o ferver no meio 
do povo, bem corno para que ensinassem às Filhas de Maria Imaculada as 
diferentes maneiras que eles sabiam mais eficazes para operar o bem, sob 
variadas formas". Cronist6ria, Vol. I , 75·76. 

( 10) "A doutrina de Frassinetti, em substància, é a de Santo Afonso 
de Ligorio, embora ele nao seja, corno o declara no seu prefacio, um admi
rador cego. Os vinte anos que levou para redigir seu Compendio della teo
lagia morale di S. Alfonso M. dei Liguori, con apposite note e dissertazioni 
(2 vl. Gènes 1865-1866 11 A ed. adaptada, Turim 1948) e a pratica assidua 
do confessionario durante quarenta anos deram-lhe o direito de falar corno 
homem de ciència e de experiència" (Muzzi F., Frassinetti G., em Dictionnai
re de Spiritualité (Paris 1964), Tome V, col. 1139). 

( 11) Diretamente, a "Vida". Indiretamente, talvez parte do "Caminho 
da Perfeiçiio", corno o "Pater Noster", comentado por Frassinetti e as 
"Amizades espirituais" segundo S. Teresa, publicadas pelo proprio autor . 
Podemos afìançar que conhecia a m aior parte das obras ascéticas de Frassi
netti. C-Onsultem-.se a respeito: FRASSINETTI G., Opere ascetiche ( Roma, 
1912), 4 v·ol. Para urna bibliografia m ais completa sobre o autor: CAPURRO 
G., FRASSINETTI G. e l'opera sua. Estudo critico com um catalogo geral 
das obras publicadas e inéditas (Genova 1908). 

(12 ) Para fonte do pensamento religioso de Dom Bosco, cf. STELLA 
P. Dom Bosco nella storia della r eligiosità cattolica ( Roma 1969-70), 2 vol. 
Cf. ainda DESRAMAUT, F ., St. Jean Bosco. em Dictionnaire de Spiritualité 
CParis 1972). Tomo 8, col. 91, 303: VALENTINI E ., Don B osco e Sto. Alf onso 
dei L iguori <Napoles 1972). 

03) CAVIGLIA A., Santa Maria Mazzarello (Turim 1938), 16. 
( 14) Sub sapienti sancti eiusdem magisterio". Pio XI, Littera de Apos

tolicae in S. R. Congregatione canonizationis B. M. D. Mazzarello, Positio 
super tuto, p . 2. 

(15) "Viva Jesus" ! "V.J .M.J .", ''Viva o Menino Jesus fl.a Italia, na 
América, em todo o munda". 

(16) "Sr. Maria Mazzarello". "La povera Sr. Maria Mazzarello", "La 
Madre", "Sr. Maria Mazzarello, la Madre", "Vostra aff.ma Madre in 
Gesù" ... etc. 
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COLEçOES DE CARATER POPULAR 

No mercado de livros de nossas editoras nao sao freqUentes as 
publicaç6es para jovens e adultos de reduzida instruçao e em precarias 
condiç6es econ6micas. Precisamos hoje de publicaç6es : 

- de facil compreensao (I inguagem ao alcance de todos); 
- de poucas paginas; 
- de baixo preço; 
- ·que tratem de assuntos atuais . 

COLEçAo MUNDO NOVO 

I nspi rada nas Leituras Cat61icas fundadas, em seu tempo, por Dom 
Bosco, é urna .série de opusculos que correspondem às exigencias das 
pessoas de menor recurso. Parocos, catequistas e grupos eclesiais ( jovens 
e ad ultos) , tem nesta coleçao um valioso instrumento de propagaçao da 
mensagem crista. 

Tftulos até agora publicados: 

1 . A. L'Arco, Deus existe mesmo?; 2. Gru po Abel, Prevenir contril 
o uso da droga; 3. C. Riggi, A mensagem dos primeiros martires; 4. M. 
Davério, Os jovens e a sociedade; 5. I. Ferreira, Eucaristia no tempo e 
na eternidade; 6 . I. Ferreira, Convite à oraçio; 7 . C. Gatti, Mensageiros 
de Deus na familia; 8. G. S(!ngalli, Como educar hoje?; 9. A. Fanuli, Voci 
conhece Jesus?; 10. F. Refatto, Confessar-me? Por qui?; 11. J . Zevini, 
A Blblia, palavra de Deus aos homens .. Outros em preparaçao. 

COLEçAO MESTRES DA VERDADE 

Baseada essencialmente nos pronunciamentos do Papa Joao Paulo Il, 
a série de opusculos desta coleçao, tem um carater principalmente de 
reflexao sobre os problemas atuais que atingem às pessoas situadas nas 
mais variadas funçoes sociais (o jovem, o trabalhador, o religioso consa
grado, o le i go cristao atuante, o catequ i sta, o episcopado). 

Tftulos até agora publicados: 

1. Joao Paulo Il , Aos Jovens; 2 . Joao Paulo Il, Aos Trabalhadores; 
3. Joao Paulo 11, Paulo VI, Puebla, CNBB, Vocaçio e Ministérios na lgreja; 
4. Joao Paulo 11, Aos que sofrem; 5. Joao Paulo 11, Vida Religiosa Consa· 
grada; 6. Joao Paulo 11 , Os Bispos na lgreja; 7. Joao Paulo Il, Novos 
Rumos da Catequese (com o Elenco das Proposiçoes do Sinodo de 77). 
Outros em preparaçao. · 
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