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Metodologia Pedag�ogia 90A Arte de Viver em Paz om a Natureza 92Por uma Pedagogia Eol�ogia 93Metodologia Pedag�ogia 99Conlus~ao 101Anexos 105Delara�~ao de Veneza 107Carta da Transdisiplinaridade 111Delara�~ao das Responsabilidades Humanas paraa Paz e o Desenvolvimento Sustent�avel 117Os Quatro Pilares da Edua�~ao 123Delara�~ao e Programa de A�~ao sobre umaCultura de Paz 143Direitos Humanos por um Novo Come�o -Manifesto 2000 por uma Cultura de Paze N~ao-Violênia 163Obras do autor 1670.3 Apresenta�~aoNuna, nos �ultimos quarenta anos, a paz esteve t~ao pr�oxima da humanidade. Jamais ela foi t~aopalp�avel omo hoje em dia. Sim, a violênia pode ser banida j�a de todos os n��veis da vida.Mas �e neess�ario que os homens esolham om aud�aia, imagina�~ao e determina�~ao o aminho dapaz. Porque ele n~ao �e o �unio. Existe tamb�em a trilha sombria que onduz �a desordem e �a guerra.Desde sua funda�~ao, a Uneso (Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao, Ciênia e Cul-tura) trabalha para estabeleer a paz nas onsiênias, porque entende que \as guerras nasem namente dos homens, e �e nela, primeiramente, que devem ser erguidas as defesas ontra o �odio".Federio MayorEnontro Preparat�orio �a Reuni~ao Internaional dePeritos de Yamoussoukro sobre a Pazno Esp��rito dos Homens (1989)0.4 Pref�aio - Por uma Nova Edua�~aoA Universidade para a Paz, riada pelas Na�~oes Unidas na Costa Ria, manifesta seu reonhei-mento a Pierre Weil pelo trabalho que vem desenvolvendo �a frente da Funda�~ao Cidade da Paz eda Universidade Hol��stia Internaional de Bras��lia. �E marante a ontribui�~ao de Weil a um temafundamental de nossa �epoa: a edua�~ao para a paz.Como ele sublinha em sua obra, depois de s�eulos ou mesmo milênios de silênio, a edua�~ao paraa paz en�m orese neste planeta. Chegam a n�os, sem essar, not��ias sobre o estabeleimento de�atedras para a paz e de novos ensinamentos a esse respeito. Existe, hoje, um grande interesse poresse assunto em diversos setores da atividade humana.3



A essa elos~ao de atividades aplia-se a observa�~ao de Leibniz, predizendo que a humanidade�aria fasinada e seria absorvida pelas fauldades de an�alise da iênia de tal forma que, durantes�eulos, dissearia a realidade e se esqueeria da s��ntese, do universal.Mas ele previu, tamb�em, que a omplexidade de nossas desobertas nos for�aria, mais edo oumais tarde, a retornar ao universal, �a globalidade. O momento hegou, omo demonstra todos osdias nossa nova abordagem em rela�~ao �a Terra, �a natureza, �a omunidade humana, �a unidade dasiênias, ao ar�ater multidisiplinar da pesquisa e dos estudos.Pierre Weil, assim, integra a edua�~ao para a paz �a arte de viver, assunto que tamb�em �e deomplexidade in�nita e requer um tratamento hol��stio.O adjetivo \hol��stio" ainda assusta algumas pessoas. Que n~ao se inquietem. Trata-se simples-mente da palavra grega \kath holikos", que se refere �a totalidade, ao universal. Essa palavra foionsagrada na express~ao \Igreja Cat�olia", que quer dizer \Igreja Universal".N~ao vou me debru�ar sobre a obra para analis�a-la. Cabe ao leitor e aos professores a tarefa dedesobri-la, apreiar seu porte e sua importânia e ompartilhar, omo espero, o entusiasmo quesenti.Enarregado que fui durante anos da oordena�~ao das 32 institui�~oes espeializadas e de programasmundiais das Na�~oes Unidas, tive de enfrentar a omplexidade resente do saber e das preoupa�~oeshumanas, nos aspetos f��sio, ient���o, inteletual, moral, �etio e espiritual.Tamb�em eu, depois de longas reex~oes e observa�~oes, fui levado a prourar um enfoque hol��stiopara ompreender e sintetizar o movimento da humanidade nesse sentido, ao longo dos s�eulos. Foiesse esfor�o de s��ntese que me valeu o Prêmio da Edua�~ao para a Paz da Uneso, em 1989. Muitasesolas j�a ome�am a apliar essa vis~ao hol��stia de edua�~ao e foi-me dada a honra de batizar ommeu nome algumas delas.Pierre Weil e eu devemos grande reonheimento �a Uneso por sua aolhida benevolente a essesensaios de ensinamento universal, que podem pareer ut�opios a algumas pessoas hoje. Mas as utopiasde hoje ostumam ser as realidades de amanh~a - a existênia das Na�~oes Unidas e o nasimento daComunidade Eonômia Europ�eia s~ao bons exemplos dessa onstata�~ao.Um dia, a utopia de uma omunidade mundial, de uma na�~ao terrestre unida, tamb�em ser�auma realidade. Como dizia Shopenhauer, \toda verdade passa por três estados: primeiro ela �eridiularizada, depois �e violentamente ombatida, �nalmente, ela �e aeita omo evidente".Em nome da Universidade para a Paz, envio sineros agradeimentos a Pierre Weil e �a Uneso.Queira Deus que esta obra seja a pedra angular para uma nova edua�~ao no limiar do tereiro milênio.Robert MullerChaneler da Universidade para a Pazda Organiza�~ao das Na�~oes Unidas na Costa Ria0.5 Introdu�~aoDurante os quase sessenta anos de existênia da Organiza�~ao das Na�~oes Unidas, e mais partiu-larmente da Uneso, in�umeras pesquisas foram feitas sobre as origens da guerra e os meios paraestabeleer a paz no mundo.Inspirada nessas onlus~oes e nos trabalhos de �org~aos internaionais, uma pedagogia da paz est�aem plena gesta�~ao. Em todo o lugar, h�a eduadores, ientistas e espeialistas de diversas �areastrabalhando nesse projeto. 4



Mas por que tantos se p~oem a pesquisar esse assunto ao mesmo tempo? A resposta enontra-se nainsatisfa�~ao que grande parte das pessoas vem apresentando quanto �as formas tradiionais de pensar,sentir e relaionar-se. S~ao indiv��duos que rejeitam a fragmenta�~ao da vida que nos foi imposta aolongo de ino s�eulos de imp�erio absoluto da raz~ao.Est�a nasendo, neste momento, uma nova perep�~ao das oisas, que busa restituir a unidade aoonheimento, om o objetivo de atingir a sabedoria e a plena onsiênia. Essa nova perep�~ao �etamb�em hamada de \vis~ao hol��stia".Mas, para que ultrapassemos o est�agio atual, �e preiso formar j�a os mestres da nova �epoa. Emoutras palavras, a edua�~ao deve ome�ar pelos pr�oprios professores. O exemplo de sua paz interiore sua habilidade para irradi�a-la e desenvolvê-la permitir�a que aminhemos rumo ao futuro. A�nal,omo se pode pretender mudar os outros sen~ao ome�ando por n�os mesmos?Indiar aos eduadores os meios pedag�ogios pelos quais eles alan�ar~ao a transforma�~ao da suapr�opria onsiênia e da de seus alunos �e o objetivo prinipal deste manual.Embora tenhamos nos inspirado em grande parte nos trabalhos da Uneso, o onte�udo desta obra�e de nossa inteira responsabilidade1.Esperamos que A Arte de Viver em Paz ajude a onstruir a nova vis~ao que o momento requer.Se formos bem-suedidos, estimularemos uma mudan�a profunda de atitude e de omportamento napopula�~ao do planeta. O esfor�o ter�a, ent~ao, valido a pena.0.6 Introdu�~ao �a Nova Edi�~aoJ�a se passaram quase quinze anos desde que esrevi a presente obra, em 1990.Eu tinha uma relativa erteza do êxito do m�etodo, pois havia realizado em mim mesmo duranteos vinte anos anteriores uma s��ntese entre o que aprendi om mestres oidentais e orientais; ignoravanaquela �epoa que eu estava me adiantando �as reomenda�~oes da Delara�~ao de Veneza da Uneso.Eu estava tamb�em realizando os primeiros semin�arios da Arte de Viver em Paz (Avipaz).Nesta nova edi�~ao, podemos a�rmar que a experiênia on�rmou, num plano interultural, oaerto da minha antevis~ao. Digo interultural porque, neste longo espa�o de tempo, houve in�umerasaplia�~oes do semin�ario Arte de Viver em Paz n~ao somente no Brasil, mas em v�arias partes do mundo.No Brasil ele foi inorporado omo semin�ario introdut�orio da Forma�~ao Hol��stia de Base, umaforma�~ao de adultos que dura mais de dois anos na qual se aplia o modelo deste livro. E faz parteainda de uma metodologia de Edua�~ao para a Paz e Plena Consiênia intitulado Arte de Viver aVida, tamb�em publiado sob forma de livro.Foram milhares de pessoas que passaram por esse proesso. Em aordos entre a Unipaz e sere-tarias de edua�~ao e ontratos om empresas partiulares, a Avipaz penetrou na edua�~ao p�ublia epartiular no Brasil todo.Mais reentemente, al�em de formar jovens l��deres, a Unipaz ome�ou uma experiênia muito bem-suedida para seisentos poliiais do Distrito Federal, despertando valores reprimidos e ontribuindopara dar ao poliial, nesta �epoa de violênia, maior senso da sua responsabilidade humana. O planovai se estender a outros estados. Esta experiênia ontou om o apoio da Uneso nas pessoas dasenhora Marlova Jovhelovith Noleto, oordenadora da �Area de Desenvolvimento Soial, ProjetosTransdisiplinares e Programa de Cultura de Paz, e do senhor Jorge Werthein.Em Vit�oria, a Avipaz foi apliada a prisioneiros por Dalila Lublana, projeto que obteve trans-1A 26a� Assembl�eia Geral da Uneso reomendou o presente volume omo um novo m�etodo hol��stio de edua�~aopara a paz em 1992, depois da publia�~ao deste livro em franês e inglês.5



forma�~oes a ponto de levar os guardas a pedirem para partiipar da forma�~ao.Conv�em ainda itar uma importante iniiativa no plano pol��tio e empresarial do prefeito deAltin�opolis, o m�edio Maro Ernani. Ap�os ter partiipado da Forma�~ao Hol��stia de Base, MaroErnani resolveu apliar tudo o que aprendera na gest~ao do seu muni��pio. O esp��rito da Avipazome�a a reinar, nestes dois primeiros anos, em todo o muni��pio. Todos os professores de ensinop�ublio j�a �zeram a Avipaz, assim omo todos os dirigentes da prefeitura.Fora do Brasil, j�a em 1992 apliamos a Avipaz num semin�ario da Uneso em Kartum, no Sud~ao,para mu�ulmanos afrianos de l��ngua inglesa de toda a �Afria. O entusiasmo foi tamanho que mea�rmaram que muito do que a Avipaz transmite Mohamed j�a falou.Na Es�oia, na omunidade de Findhorn, formamos os primeiros failitadores de l��ngua inglesa,alguns dos quais apliam a Avipaz at�e hoje nas esolas p�ublias.Este trabalho no Brasil tem neessitado da forma�~ao de failitadores, o que exigiu trabalho es-peial de reda�~ao de manual metodol�ogio e manual do partiipante. Esta ontribui�~ao bastantemetiulosa e trabalhosa foi supervisionada por L��dia Rebou�as, a quem somos muito gratos. Assi-nalamos tamb�em a preiosa ontribui�~ao de Felipe Ormonde espalhando a Avipaz em espanhol nospa��ses da Am�eria Latina.Em Israel, a Universidade da Paz (Unipaz) tem realizado om muito êxito experiênias de apro-xima�~ao entre �arabes e judeus.Na Fran�a, na B�elgia e em Portugal, a Unipaz realiza programas semelhantes om o grandep�ublio.Uma experiênia realizada em Paris pela Unipaz, om Roswitha Lanquelin, e sob a dire�~ao deAntonella Verdiani, da Uneso, om jovens imigrantes magrebianos em situa�~ao de riso, obteve umin��io de transforma�~ao gra�as ao desenvolvimento da sua riatividade art��stia e po�etia.Durante estes quase quinze anos muitas oisas aonteeram no plano soial e internaional: a quedado Muro de Berlim, a ria�~ao o�ial da Uni~ao Europ�eia, om uma moeda �unia, o euro, a guerrado Kuwait, a do Afeganist~ao e a do Iraque, a destrui�~ao das torres gêmeas em Nova York em 11 desetembro de 2001, o aumento do terrorismo ligado ao narotr�a�o, o aumento da amada de ozônio,o fenômeno El Ni~no e mais reentemente o La Ni~na, a Rio 92 e dez anos depois a Johannesburgo2002, o enfraqueimento de ertos aordos internaionais sobre o meio ambiente, entre outras.Tudo isso nos levou a atualizar neste livro a Roda da destrui�~ao (p�ag. 54), o que nos mostrouquantas oisas mudaram, umas para melhor, outras para pior.Entre os aspetos de melhora, onv�em destaar o apareimento progressivo de uma gera�~ao de\mutantes", quer dizer, de seres toados por uma rise existenial eventual e em plena transforma�~aode onsiênia e de valores em dire�~ao �a Paz, ao Amor e �a Sabedoria.Conv�em ainda assinalar que, sob inuênia do movimento feminista, estamos tomando onsiêniade que ainda nos enontramos imersos numa ultura masulina, dominada pelos homens, om re-press~ao do feminino fora deles e dentro deles mesmos. Isso leva a uma ênfase na dire�~ao dos neg�oiosdo mundo na raz~ao, no pensamento dial�etio, na efetividade, e a uma repress~ao do sentimento, doamor, da amizade, da ternura, da intui�~ao e da afetividade. Com isso estamos ome�ando a ompre-ender que a mudan�a de paradigma preonizada e desrita neste volume �e na realidade uma evolu�~aoda fase patriaral para uma fase andr�ogina, na qual se reintroduzem e se reuperam o amor e outrosvalores femininos quase perdidos. Eu trato desta desoberta no meu livro O Fim da Guerra dosSexos.Nos Estados Unidos, o riador e ex-dirigente dos art~oes Visa num mundo de 22.000 banos temdesoberto por si mesmo a mudan�a de paradigmas e lan�ado internaionalmente o que ele hamoude alian�a Ca�ordia, que onsiste em introduzir o novo paradigma hol��stio nas empresas do mundo6



ainda dominadas pelo prin��pio meaniista de mando/ontrole.O presente livro foi publiado neste interregno em seis l��nguas: franês, inglês, espanhol, alem~ao,atal~ao e português.Outro evento bastante positivo foi a instaura�~ao pela ONU e pela Uneso do Ano Internaionalda Cultura de Paz, ujo desdobramento em D�eada de Edua�~ao para uma Cultura de Paz oloaem destaque a Avipaz omo um dos instrumentos mais preiosos para auxiliar na institui�~ao de umaCultura de Paz no Mundo. Ali�as, observei que dois dos organizadores do Ano Internaional haviamse inspirado na Avipaz quando partiiparam de um semin�ario em Paris. O movimento da Cultura dePaz no Brasil, sob inuênia de Jorge Werthein, assumiu propor�~ao gigantesa, pois onseguiu maisde 6 milh~oes de assinaturas, sendo oloado em segundo lugar, depois da �India. O embalo se traduzpor in�umeros desdobramentos atuais em in�umeras universidades do Brasil.En�m, onv�em assinalar a publia�~ao por Basarab Niolesu do \Manifesto da Transdisiplina-ridade", desdobramento da Delara�~ao de Veneza que se desenvolveu paralelamente ao movimentohol��stio de mudan�a de paradigmas. O esp��rito da transdisiplinaridade est�a presente neste volume,inluindo a Carta Magna, nos Anexos.Diante deste imenso esfor�o de edua�~ao, n~ao �e de estranhar, pois, que eu tenha sido distinguido emParis, em 2000, om o Prêmio Uneso de Edua�~ao para a Paz e que nosso livro tenha sido indiadoomo express~ao de um movimento pioneiro de s��ntese entre m�etodos fragmentados de Edua�~ao pelaPaz pelo Bureau Internaional da Edua�~ao da Uneso, em Genebra.Esta presente edi�~ao em português foi enriqueida, al�em desta introdu�~ao, de doumentos preio-sos, entre os quais a Delara�~ao de Veneza, duas delara�~oes a respeito da Cultura de Paz, de umaonlus~ao e de uma revis~ao bibliogr�a�a.Esperamos que o leitor apreie as novas ontribui�~oes.
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Cap��tulo 1M�odulo 1
1.1 MetodologiaEste livro proura assoiar dados te�orios a reomenda�~oes que possam ser transformadas em planosde a�~ao pedag�ogia. Assim, ada exposi�~ao te�oria ser�a aompanhada de uma orienta�~ao meto-dol�ogia que auxilie o eduador a desenvolver ou despertar o sentimento pela paz.Reomendamos uma alternânia entre estudo te�orio e experiênias vividas. Sugerimos ao edu-ador que onfronte o onte�udo deste manual om a sua pr�atia. Ou�a os onselhos que a vivêniaesolar lhe d�a. Depois, retorne ao inteleto e tire as pr�oprias onlus~oes. N~ao se esque�a de ompar-tilhar as onquistas que �zer om seus olegas, porque eles podem lhe trazer pontos de vista novose enriqueedores.Para failitar o trabalho de forma�~ao dos professores, optamos por dividir o material te�orio e asreomenda�~oes ontidas neste volume em três m�odulos.Cada um deles ont�em:1. Texto fundamental, que resume os prinipais aspetos do assunto e a situa�~ao atual das pes-quisas.2. Lista de m�etodos e t�enias pedag�ogias reomendados.3. Rela�~ao de obras esseniais de referênia e onsulta.O onte�udo do programa obedee �as reomenda�~oes de v�arios textos produzidos ou patroinadospela Uneso. S~ao eles:1. Preâmbulo do Ato Constitutivo da Uneso.2. Reomenda�~ao sobre a Edua�~ao para a Compreens~ao, a Coopera�~ao e a Paz Internaionais ea Edua�~ao Relativa aos Direitos do Homem e �as Liberdades Fundamentais (1974).3. \Manifesto de Sevilha sobre a Violênia" (1986).4. Delara�~ao de Veneza sobre a Ciênia em fae dos Limites do Conheimento (1987), rati�adapela Delara�~ao de Vanouver (1989), pela Delara�~ao de Paris (1990) e pela Delara�~ao deBel�em (1992).5. Enontro Preparat�orio �a Reuni~ao Internaional de Peritos de Yamoussoukro sobre a Paz noEsp��rito dos Homens (1989). 9



6. Delara�~ao de Yamoussoukro sobre a Paz no Esp��rito dos Homens (1989).Quanto aos m�etodos indiados, eles se inspiram em onheimentos aumulados por diversas ul-turas. Areditamos que a s��ntese de fontes de saber t~ao diferentes ontribua para o entendimentointernaional, na medida em que ajuda a diluir o preoneito e a intolerânia.Assim, segue-se uma listagem parial das atividades pedag�ogias que disutimos nesta obra:1. M�etodos de edua�~ao \ativa" provenientes da Europa.2. M�etodos expositivos, omuns a todas as ulturas.3. M�etodos dial�etios, pratiados nas prinipais ulturas.4. Diferentes tipos de ioga, da �India, do Nepal e do Tibete.5. Tai hi huan, tal omo �e pratiado na China.6. Artes mariais pa���as do Jap~ao e da China.7. Dan�a.8. M�usia.9. Artes pl�astias.10. Teatro e enena�~ao.11. Jogos eduativos e foll�orios.12. T�enias de imprensa, r�adio, TV, publiidade e propaganda.13. T�enias de treinamento e forma�~ao nas organiza�~oes empresariais.14. M�etodos de n~ao-violênia inspirados na �India.15. M�etodos de administra�~ao de onitos.16. M�etodos de despertar da sabedoria e do amor, ligados �as tradi�~oes afriana, xamanista, judaia,rist~a, mu�ulmana, hindu��sta, budista, entre outras.17. M�etodos de psioterapia individual e em grupo.Faremos um trabalho de aproxima�~ao desses onheimentos, no sentido de riarmos uma vis~aohol��stia, s��ntese de todos, ao mesmo tempo em que respeitaremos a diversidade que eles ontêm.Voltaremos a esse assunto mais adiante.Come�aremos por uma introdu�~ao sobre os aspetos te�orios de nosso programa. Ela destaao apareimento de uma nova onep�~ao da vida, a neessidade de tomar onsiênia dela e suainuênia deisiva sobre a edua�~ao pela paz.A proposta que apresentaremos baseia-se em um m�etodo de sensibiliza�~ao elaborado ao longo devinte anos de pesquisas e intitulado A Dan�a da Vida pelo Cosmodrama. Seu objetivo �e a desobertapessoal da paz, relaionando-a a determinados estados de onsiênia. Esta pesquisa foi realizadano Departamento de Psiologia da Universidade Federal de Minas Gerais pela �atedra de PsiologiaTranspessoal.Comeemos, ent~ao, pela exposi�~ao dos prin��pios te�orios que justi�am esta nova vis~ao de edua�~aopara a paz. 10



Cap��tulo 2M�odulo 2
2.1 Uma Nova Conep�~ao de VidaNuna estivemos t~ao perto da paz. Mas, ao mesmo tempo, jamais ela nos pareeu t~ao distante. J�apodemos urar doen�as que at�e bem pouo tempo atr�as eram terrivelmente mortais. Das pranhetasdos ientistas brotam animais e plantas que a natureza n~ao riou.Em laborat�orios que fariam inveja a �lmes de ��~ao ient���a, surgem robôs apazes de exeutartodo tipo de servi�o, da faxina dom�estia �a pesquisa espaial. S~ao olhos eletrônios que espionam oson�ns do universo em busa de nossos eventuais pareiros distantes na aventura da vida.M�edios ousam substituir ora�~oes, rins e membros avariados por �org~aos biônios riados emo�inas. Maravilhas.Ao olharmos em volta, por�em, damos de ara om os terr��veis subprodutos desse desenvolvimento:mis�eria, violênia, medo.A humanidade atingiu o limiar de uma nova era e vive, agora, uma esp�eie de dor do resimento.Deixamos de ser rian�as, mas ainda n~ao sabemos nos portar omo gente grande.Aumulamos onheimentos em quantidade. Mas, sem sabedoria para us�a-los, podemos destruir-nos e ao mundo que habitamos.Felizmente, uma nova onsiênia est�a se estabeleendo no esp��rito de grande parte das pessoas.Ela inspira outra maneira de ver as oisas em iênia, �loso�a, arte e religi~ao.Somos os espetadores privilegiados e os atores prinipais de mais este ato da \om�edia humana".Trata-se de um momento de s��ntese, integra�~ao e globaliza�~ao. Nesta fase, a humanidade �e hamadaa olar as partes que ela mesma separou nos ino s�eulos em que se submeteu �a ditadura da raz~ao.Esse esfor�o ome�a a se fazer neess�ario porque a rise de fragmenta�~ao hegou a limites extremose amea�a a sobrevivênia de todas as formas de vida sobre a Terra.Dividimos arbitrariamente o mundo em territ�orios, pelos quais matamos e morremos. J�a se produ-ziram armas nuleares que poderiam destruir v�arias vezes o nosso planeta. A louura e a ompeti�~aos~ao t~ao ferozes que ignoram o �obvio: n~ao haver�a uma segunda Terra para ser destru��da, nem ningu�emou oisa alguma para aionar o gatilho atômio depois da primeira vez.Quebramos a unidade do onheimento e distribu��mos os peda�os entre os espeialistas. Aosientistas, demos a natureza; aos �l�osofos, a mente; aos artistas, o belo; aos te�ologos, a alma.N~ao satisfeitos, fragmentamos a pr�opria iênia, espalhando-a pelos dom��nios da matem�atia, daf��sia, da qu��mia, da biologia, da mediina e de tantas outras disiplinas. O mesmo oorreu om a�loso�a, a arte e a religi~ao, ada um desses ramos se subdividindo ao in�nito.11



Como onseq�uênia, o mundo do saber tornou-se uma verdadeira \torre de babel", em que osespeialistas falam ada qual a sua l��ngua e ningu�em se entende.A mais amea�adora de todas as fragmenta�~oes, no entanto, foi a que dividiu os homens em orpo,emo�~ao, raz~ao e intui�~ao, porque ela nos impede de raioinar om o ora�~ao e de sentir om o�erebro.Autor da Teoria da Relatividade, o f��sio Albert Einstein demonstrou no in��io do s�eulo passadoque tudo no universo �e formado pela mesma energia1, do mesmo modo que, embora vistos omodiferentes, o gelo e o vapor s~ao em �ultimo aso apenas �agua . . .Desse modo, a fragmenta�~ao s�o existe no pensamento humano, uja propriedade essenial �e jus-tamente lassi�ar, dividir e fraionar para, em seguida, estabeleer rela�~oes entre esses fragmentos.Reuperar a unidade perdida signi�a reonquistar a paz. Mas, desta vez, o inimigo a derrotarn~ao �e estrangeiro. Ele mora dentro de n�os. �E a for�a que isola o homem raional de suas emo�~oes eintui�~oes.Foi a pr�opria iênia moderna que ome�ou a exigir o surgimento de uma nova onsiênia. In-apazes de responder �as quest~oes que eles mesmos formulavam, muitos f��sios sa��ram em busa dapsiologia, da religi~ao e das mais importantes tradi�~oes2 da humanidade.Este enontro entre a iênia moderna, os estudos transpessoais e as tradi�~oes espirituais onstituio que hamamos de vis~ao hol��stia. �E importante que tenhamos uma lara no�~ao dessa mudan�a devis~ao e das onseq�uênias que ela traz para a edua�~ao.Examinemos agora omo o pr�oprio oneito de paz foi afetado pela espeializa�~ao do onheimento(ver quadro 1).

1LUPASCO, S. Les trois mati�eres. Paris: Julliard, 1960. NOREL G. Histoire de la mati�ere et de la vie - lestransformations de l'�evolution. Paris: Maloine, 1984.2Este enontro transdisiplinar �e objeto de uma das reomenda�~oes da Delara�~ao de Veneza, elaborada sob opatro��nio da Uneso. Leia \La siene fae aux on�ns de la onnaissane. Coloque international - La D�elarationde Venise". Paris: Ed. Le F�elin. Colletion Siene et Connaissane. 1987.12



Quadro 1Vis~ao n~ao fragmentada da energiaFormas de manifesta�~ao e iênias orrespondentesQuadro sin�otioForma demanifesta�~aoda energia Mat�eria Vida Informa�~aoNatureza Ciênias or-respondentes F��sia Biologia Cibern�etia
Forma demanifesta�~aoda energia Corpo Vida MenteHomem Ciênias or-respondentes Anatomia Fisiologia Psiologia
Forma demanifesta�~aoda energia H�abitat Ali-menta�~ao Vida soiale pol��tia CulturaSoiedade Ciênias or-respondentes Eonomia Soiologia Antropologia

2.2 A Vis~ao Fragment�aria da PazA toda a�~ao orresponde uma rea�~ao. Essa verdade ristalina �e freq�uentemente ignorada pela ulturada fragmenta�~ao. Assim, �e interessante observar omo sujeito e objeto, nessa vis~ao do real, est~aosempre irremediavelmente separados, do mesmo modo que ausa e efeito.Os perigos de tal onep�~ao s~ao evidentes, e os exemplos, in�umeros. Comportamo-nos omo sepud�essemos ortar todas as �arvores, omo se tiv�essemos salvo-onduto para destruir rios e oeanossem que o planeta nos puna pela ousadia.Nas rela�~oes om os outros homens n~ao �e diferente: somos agressivos om as pessoas que nos erame relamamos quando elas nos ferem. Agimos omo se nossos atos n~ao tivessem onseq�uênias, omose as nossas v��timas n~ao pudessem jamais reagir.Essa vis~ao fragment�aria do real bem que poderia ser hamada de \ultura da irresponsabilidade",na medida em que refor�a uma onfort�avel mas perigos��ssima egueira sobre as rela�~oes entre o sujeitoe o objeto. 13



2.3 A Paz omo Fenômeno Externo ao HomemUm dos prinipais erros que ometemos ao falar sobre a paz onsiste em vê-la sempre omo umaaparênia, omo algo externo ao homem. Assim, dizemos que os homens vivem em paz se eles n~aoest~ao em guerra, se n~ao h�a onito evidente.Se enxergarmos a paz apenas dessa forma, nossas preoupa�~oes se onentrar~ao no tratamentodo onito e de suas ausas espe���as. Assim, tudo faremos para obter um desarmamento geral.Obviamente, este �e apenas um dos lados do problema, e, ali�as, o menos importante.Mais do que ausênia de onito, a paz �e um estado de onsiênia. Ela n~ao deve ser prouradano mundo externo, mas prinipalmente no interior de ada homem, omunidade ou na�~ao.De nada adianta desarmar todos os homens. Eles ontinuar~ao a se matar aos soos, se os esp��ritosn~ao forem pai�ados. E, na primeira oportunidade, produzir~ao m�aquinas ainda mais mort��feraspara se destruir mutuamente.A paz est�a dentro de n�os. Ou ent~ao n~ao existe. Se �e na mente dos homens que ome�amas guerras, ent~ao, omo disse Robert Muller em 1989, \�e nas esolas da Terra que semoldar�a a nova onsiênia, apaz de pôr um termo a toda violênia"3.Para entender melhor aonde nos leva a vis~ao da paz omo um fenômeno externo ao homem,aompanhemos o seguinte raio��nio: onde n~ao h�a �odio, n~ao h�a guerra; nem haver�a nuna; tamb�emn~ao existir�a onito armado onde n~ao houver armas; mas, se n~ao tratarmos o interior dos homens,bastar�a que algu�em forne�a a muni�~ao, e o onito explodir�a t~ao ou mais forte que antes.O �odio habita o interior das pessoas, enquanto as armas s~ao um sinal exterior. Se olharmos a pazapenas omo ausênia de guerra, abriremos m~ao de ultiv�a-la na onsiênia dos homens. Fiaremossatisfeitos retirando suas armas.Se a paz fosse um fenômeno apenas externo ao homem, sua natureza seria ultural, jur��dia,soial, pol��tia ou eonômia. Em resumo, as iênias soiais poderiam, sozinhas, desvendar todosos meanismos pelos quais os povos guerreiam e os homens entram em onito.N~ao �e assim. A paz �e um fenômeno mais omplexo, que exige a ontribui�~ao de outras iêniase de outros saberes para ser expliado. Ao a�rmarmos isso, ontudo, n~ao estamos desmereendo aenorme ontribui�~ao que as iênias soiais deram ao onheimento das ausas e do desenvolvimentoda guerra e da paz.Ainda dentro do quadro de refereniais externos ao homem, podemos distinguir dois estadosdiferentes da paz:1) A paz vista omo ausênia de violênia e de guerra d�a ênfase ao tratamento do onito e desuas ausas e ao desarmamento geral, onforme j�a foi dito. Ela desarma os homens, resolve as ausasespe���as de uma briga, mas �e ine�az para desarmar os esp��ritos.Alguns autores entendem que o onito em si pode ser onstrutivo e evolutivo. O problema dasguerras n~ao estaria a��, e sim na violênia, esp�eie de degenera�~ao do onito.A matan�a de inoentes ou a agress~ao pura e simples se originariam de uma inapaidade de obtero onsenso, solu�~ao ivilizada para esses onitos4. V�arios espeialistas em direito internaionalinsistem em resolver a quest~ao da violênia baseando-se na substitui�~ao do oneito jur��dio de\guerra justa" pelo de \direito �a paz". Em outras palavras, eles querem substituir a lei da for�a pela3BOSC, R. Soiologie de la paix. Paris, 1965.4M'BOW, Mamadou-Mahtar, et ol. Consensus and peae. Paris: Uneso, 1980.14



for�a da lei5.Segundo essa vis~ao, �e fun�~ao dos tribunais internaionais a resolu�~ao dos onitos. Aos ju��zesaberia dar as senten�as a partir de um prin��pio essenial: o homem tem direito �a paz. Embora nospare�a bastante justa essa perspetiva, areditamos que ela seja insu�iente para prevenir a elos~aoviolenta dos onitos.Na preven�~ao propriamente dita, tem prevaleido um oneito muito enraizado entre os povosdo mundo, o de \paz armada". Existe at�e mesmo uma antiq�u��ssima m�axima militar que resume oproblema: \Se queres a paz, prepara-te para a guerra". Esse prin��pio �e ensinado e desenvolvido nasesolas militares. Ele apresenta um paradoxo fundamental: a fun�~ao essenial das For�as Armadas �emanter a paz pelo emprego da for�a. Quando a Organiza�~ao das Na�~oes Unidas envia suas famosasfor�as de paz para agir em determinado pa��s, �e esse prin��pio que est�a sendo apliado. A posturaoposta onsiste em a�rmar: \Se queres a paz, prepara a paz". Nessa �otia inluem-se os esfor�os dedesarmamento iniiados j�a no tempo da Soiedade das Na�~oes, anteessora da ONU.Conv�em notar, no entanto, que essa �ultima tese n~ao poder�a ser posta em pr�atia de maneiraompleta sen~ao om a ondi�~ao de que ela seja absolutamente multilateral, ou seja, que se estendaa todas as na�~oes, sem exe�~ao. Caso ontr�ario, orremos o riso de assistir �a domina�~ao de muitasna�~oes indefesas, por parte de uma na�~ao armada. Esse �e o argumento essenial dos hefes deex�eritos naionais para manter suas organiza�~oes e mesmo desenvolvê-las.Poder��amos itar omo preedente hist�orio os onquistadores europeus - armados at�e os dentes-, que massararam as pa���as popula�~oes ind��genas da Am�eria, explorando-as e esravizando-as.Os ientistas pol��tios tentam expliar o problema da paz a partir de um ponto de vista diferente,embora tamb�em externo ao homem. Segundo eles, a ompeti�~ao e a possessividade naionalistasonstituem fatores importantes da guerra. Para alan�ar a paz, esses ientistas preonizam a ria�~aode um governo mundial, do qual a Soiedade das Na�~oes e, posteriormente, a ONU teriam sido umaesp�eie de fase preparat�oria.2) A paz vista omo um estado de harmonia e fraternidade entre os homens e as na�~oes parte dopressuposto de que s�o um trabalho direto e onstrutivo sobre os grupos e as soiedades poder�a pôr�m de�nitivamente �as guerras.Esolas, jornais, televis~ao, inema, teatro, inform�atia e todos os ve��ulos mais modernos6 seriamonvidados a partiipar dessa reedua�~ao das soiedades, om o objetivo de mudar efetivamente oplano das atividades oletivas. Esse �e tamb�em um dos foos de a�~ao da Uneso.\Ausênia de violênia e de guerra" ou \estado de harmonia e fraternidade" podem ser lassi�adosomo partes de uma s�o ategoria, que diz respeito �as rela�~oes entre os homens. Chama-se a isso\eologia soial".Pode-se estender a no�~ao de paz omo estado de harmonia �a natureza e ao planeta. A pr�opriaUneso defende a uni~ao dos problemas do meio ambiente �aqueles da seguran�a mundial e da paz,onforme eslaree a Delara�~ao de Responsabilidades Humanas para a Paz e o DesenvolvimentoSustent�avel (veja ��ntegra na p�ag. 177):\Todos os seres pertenem inseparavelmente �a natureza, sobre a qual s~ao erigidas a ulturae a iviliza�~ao humanas. A vida sobre a Terra �e abundante e diversa. Ela �e sustentadapelo funionamento ininterrupto dos sistemas naturais que garantem a provis~ao de ener-gia, ar, �agua e nutrientes para todos os seres vivos, que dependem uns dos outros e doresto da natureza para sua existênia, seu bem-estar e seu desenvolvimento. Toda mani-festa�~ao de vida sobre a Terra �e �unia, raz~ao pela qual lhe devemos respeito e prote�~ao,5FERENCE, B.B.; KEYES JR., Ken. Planethood ou les ytoyens du monde. Pref�aio de Robert Muller. Quebe:Knowlton, 1989.6UNESCO. L'�eduation aux m�edias. Paris: Uneso, 1984.15



independentemente de seu valor aparente para a esp�eie humana".Assim, n~ao se pode mais pensar em paz sem relaionar esse oneito ao de \eologia planet�aria"7.At�e aqui, falamos em edua�~ao de soiedades e na�~oes, menionamos tribunais internaionais eum governo mundial. Como se pode pereber, tratamos ategorias generalizantes, que se referem aamplas omunidades de homens e mulheres. Examinemos agora uma nova perspetiva, que se refereao sujeito. Falemos, portanto, sobre a paz interior.2.4 A Paz no Esp��rito do HomemEste ponto de vista orresponde ao onte�udo do Preâmbulo do Ato Constitutivo da Uneso, quea�rma que:\as guerras nasem na mente dos homens, e �e nele, primeiramente, que devem ser erguidasas defesas da paz8. Poder��amos dar a esta tese o nome de `eologia interior ou pessoal"'.Ainda que freq�uentemente itado, esse preâmbulo tem sido pouo apliado, omo demonstra umbreve estudo que publiamos reentemente9. Essa pesquisa revela, a partir de dados da Uneso,que, nas 310 institui�~oes onsagradas ao ensino e �a pesquisa sobre a paz, somente um quarto dasdisiplinas estudadas tem eventualmente rela�~ao om a paz interior. Apenas 14% dos trabalhos depesquisa realizados se onentram nesse assunto.A id�eia de que �e na mente dos homens que ome�am as guerras, base da Delara�~ao de Yamous-soukro, tamb�em admite duas variantes:1) A paz omo resultado da ausênia ou dissolu�~ao de onitos intraps��quios. �E uma tese denatureza psioter�apia, segundo a qual a paz ser�a poss��vel por meio do restabeleimento do equil��brioentre o id e o superego, ou, em outras palavras, entre o ora�~ao e a raz~ao, ou entre o instinto e oora�~ao.2) A paz omo um estado de harmonia interior, resultado de uma vis~ao n~ao fragmentada dosaber. �E uma tese de natureza espiritual, ligada �as grandes tradi�~oes da humanidade10, assim omoaos reentes trabalhos da psiologia transpessoal. Carateriza-se por ser insepar�avel do amor altru��stae desinteressado.Um dos prinipais objetivos dessa harmonia interior �e integrar a iênia (no aso, a psiologia) �atradi�~ao espiritual. Lembremos, de passagem, que essas duas �areas do onheimento se separaramao longo dos �ultimos s�eulos por onta do dom��nio absolutista da raz~ao.Em resumo, a vis~ao fragmentada da paz nos p~oe em ontato om teses limitadas, express~ao deespeializa�~oes e fragmenta�~oes do onheimento. Todas têm suas verdades, mas nenhuma abordao problema ompletamente. Da�� o porquê de a guerra ser um drama aparentemente insol�uvel emnossas vidas.7UNESCO. \Reomenda�~ao sobre a Edua�~ao para a Compreens~ao, a Coopera�~ao e a Paz Internaionais e aEdua�~ao Relativa aos Direitos do Homem e �as Liberdades Fundamentais". Uneso, 1974. UNESCO. \D�elaration deYamoussoukro". Paris: Uneso, 1989. BRUNDTIAND, G. et oll. Our ommon future. Oxford/Nova York: OxfordUniversity Press, 1987.8UNESCO. \Ate Constitutif". Paris: Uneso.9WEIL, P. A paz no esp��rito dos homens. S~ao Paulo: Thot no� 53, 1990.10KRISHNAMURTI. La premi�ere et derni�ere libert�e. Pref�aio de Aldous Huxley. Paris: Stok, 1954.16



2.5 A Vis~ao Hol��stia da PazUma nova vis~ao da paz ser�a, ertamente, hol��stia. Ela levar�a em onta todos os aspetos mas, omose trata de uma s��ntese, ir�a adiante. Essa vis~ao inovadora implia:1) Uma teoria n~ao fragmentada do universo, segundo a qual a mat�eria, a vida e a informa�~ao s~aoapenas formas diferentes de manifesta�~ao da mesma energia.2) Uma perspetiva que leve em onta o homem, a soiedade e a natureza, ou seja, a eologiainterior, a eologia soial e a eologia planet�aria. Esses três aspetos est~ao estreitamente ligados eem onstante intera�~ao.Segundo esse ponto de vista, a paz �e ao mesmo tempo feliidade interior, harmonia soial e rela�~aoequilibrada om o meio ambiente.Assim, n~ao pode haver verdadeira paz no plano pessoal quando se sabe que reinam a mis�eria e aviolênia no plano soial ou que a natureza nos amea�a om a destrui�~ao porque n�os a devastamos.A vis~ao ou onsiênia hol��stia implia um alargamento progressivo das fronteiras humanas.Come�amos pela pessoa, ujas arater��stias egoentradas diminuem quando ela se abre para asoiedade em que vive. J�a �e uma evolu�~ao, mas pode-se ir al�em.Progressivamente, esse indiv��duo desobre que sua vida e a de seus semelhantes dependem de umdeliado equil��brio eol�ogio: a onsiênia soioentrada se desdobra ent~ao em onsiênia planet�aria.Mesmo esta, no entanto, ainda �e geoêntria, ou seja, vista de uma perspetiva limitada ao nossoplaneta, omo se ele fosse o entro do universo.A vis~ao hol��stia �e, pois, uma onsiênia �osmia11 de natureza transpessoal, transoial e trans-planet�aria, integrando esses três aspetos numa perspetiva mais ampla.O estudo e a administra�~ao da paz, por isso, devem ser o resultado de um trabalho interdisiplinare transdisiplinar, ou seja, um esfor�o de integra�~ao dos v�arios saberes que a humanidade desenvolveuem sua hist�oria.Assim omo a paz, a edua�~ao tamb�em pode ser onebida numa perspetiva fragment�aria, di-vidida e deformada. �E hegado o momento de optar por uma nova pedagogia, mais abrangente eexpliativa. �E o que vamos examinar agora.2.6 A Edua�~ao Fragment�ariaO que hoje em dia se denomina \edua�~ao" �e muito freq�uentemente onfundido om \ensino". Ex-pliquemos as diferen�as entre esses dois oneitos.O ensino se dirige exlusivamente �as fun�~oes inteletuais e sensoriais. Trata-se de uma simplestransmiss~ao mental, que aumenta o volume de onheimentos ou forma opini~oes. Esse papel est�atradiionalmente ligado �a esola.Paralelamente a ela, existe a fam��lia, �a qual abe oupar-se do ar�ater, isto �e, dos sentimentose emo�~oes, h�abitos e atitudes interiores. Pais e m~aes inorporam o papel de agentes auxiliares dosprofessores. Assim, um volume enorme de fun�~oes que seriam da esola invade a rela�~ao dom�estia.Resulta da�� uma is~ao entre pensamento, opini~ao e atitudes raionais (formados pela esola) eh�abitos e omportamentos (formados pela fam��lia).Relembremos aqui o exemplo de pesquisas feitas sobre as opini~oes raiais em alguns pa��ses. Sereorremos �as opini~oes raionais, a maioria dos branos se delara ontra o raismo. �E, sem d�uvida,11WEIL, P. A onsiênia �osmia - Fronteiras da regress~ao - Fronteiras da evolu�~ao e da morte. Petr�opolis: Vozes.17



o que foi transmitido pela esola.Mas, se indagamos de indiv��duos branos se eles onordariam om o asamento de suas �lhasom negros, a maioria d�a uma resposta negativa. Trata-se, sem d�uvida, do que foi transmitido noplano dos h�abitos e ostumes pela fam��lia.H�a v�arios exemplos dessa ontradi�~ao: podemos ter opini~oes demor�atias e um omportamentoautor�atio; defender a natureza e pisar em ores; delararmo-nos pai�stas e bater nas rian�as;a�rmar que somos tolerantes e falar mal de todo o mundo pelas ostas.Esse ensino, onfundido om edua�~ao, �e muito de�iente. E piora, �a medida que se desenvolvea fragmenta�~ao do onheimento em espeialidades e subespeialidades, omo �e o aso do ensinoseund�ario e da universidade.A proposta hol��stia de edua�~ao apresenta uma perspetiva e um onjunto de m�etodos bemdiferentes. �E o que vamos examinar e desrever a seguir.

2.7 A Vis~ao Hol��stia da Edua�~ao
Quando edua�~ao se onfunde om ensino, a ênfase est�a na raz~ao. Uma proposta hol��stia tende adespertar e desenvolver tanto a raz~ao quanto a intui�~ao, a sensa�~ao e o sentimento.O que se busa �e uma harmonia entre essas fun�~oes ps��quias. Isso orresponde, no plano erebral,a um equil��brio entre os lados direito e esquerdo do �erebro e a uma irula�~ao harmoniosa de energiaentre as amadas ortiais e subortiais e em todo o sistema �erebro-espinhal.Enquanto o ensino enfatiza o onte�udo de um programa, a aquisi�~ao de um onjunto de onhei-mentos, a proposta hol��stia demonstra omo ada situa�~ao da existênia onstitui uma oportunidadede aprender.En�m, a edua�~ao tradiional tem uma tendênia a ondiionar as pessoas a viverem exlusiva-mente no mundo exterior, enquanto a proposta hol��stia se orienta tanto para o exterior quanto parao interior (ver quadros 2 e 3). 18



Quadro 2VIS~OES DA PAZSegundo o antigo e o novo paradigmaQuadro sin�otioAntigo paradigma Paradigma hol��stioPaz vista omo fenômeno externo. Sobre oplano externo a paz �e vista: Paz vista omo fenômeno externo e interno.1. Como ausênia de onitos e de violênia.V�arias teses: ulturais, jur��dias, soioe-onômias, militares, religiosas.2. Como estado de harmonia e fraternidadeentre os homens e a natureza.Sobre o plano interior, a paz �e vista tantoomo ausênia ou resultado de dissolu�~ao deonitos intraps��quios quanto omo estadode harmonia interior.Falta de integra�~ao destes diferentes pontosde vista.
A paz �e o resultado de uma onvergênia demedidas dependentes da eologia interior, daeologia soial e da eologia planet�aria, nasquais as prinipais teses do antigo paradigmas~ao levadas em onsidera�~ao, enontrando suaondi�~ao de forma integrada.Esta onvergênia enontra-se no estadotranspessoal da onsiênia, uja paz �e umadas manifesta�~oes.

Quadro 3

Pode-se tamb�em omparar os �ns �ultimos da edua�~ao tradiional om aqueles da propostahol��stia. A primeira enfatiza o onsumo, a ompeti�~ao agressiva, o suesso e a espeializa�~ao extre-mada, a aquisi�~ao e a posse de uma fortuna.A vis~ao hol��stia insiste sobre a simpliidade volunt�aria, a oopera�~ao, os valores humanos, aforma�~ao geral preedendo a espeializa�~ao, o dinheiro visto omo um meio a servi�o de valoresfundamentais, e n~ao omo um �m em si mesmo.Al�em de todos esses aspetos, uma diferen�a fundamental reside na onep�~ao do potenial humano19



de transforma�~ao. Uma perspetiva est�atia domina a antiga edua�~ao, na qual se pretende que, ap�osa adolesênia, o homem pare de evoluir inteletual e afetivamente.Na perspetiva hol��stia, ao ontr�ario, a evolu�~ao �e permanente. Muito mais: pode-se operar, emqualquer idade, uma verdadeira metamorfose.Seguindo essa analogia, a lagarta simboliza o homem estrati�ado, eslerosado e preso �a rotina deseus h�abitos otidianos e preoneitos.A ris�alida representa o proesso de transforma�~ao de uma onsiênia. Trata-se de um per��odode rise interior, de questionamento de valores, de obsureimento provis�orio da alma. Nesse est�agiovigoram o ego��smo, o fehamento, a limita�~ao e o medo de uma vida harmoniosa e altru��sta.A borboleta seria, ent~ao, a nova onsiênia, araterizada por um estado de paz e plenitude.En�m, algumas palavras sobre a metodologia da edua�~ao. Segundo o antigo modelo, o aluno �eonsiderado omo uma esp�eie de �ta magn�etia ou �lme virgem, e sobre ele o professor registra seuensinamento de forma meânia.Espera-se do aluno que ele fa�a esfor�os de memoriza�~ao para refor�ar a a�~ao do professor. Aexpetativa �e que o proesso provoque as mudan�as reomendadas na li�~ao. Tudo se passa omo seao mestre oubesse pura e simplesmente adestrar a rian�a ou o adolesente.O novo paradigma substitui o oneito de aluno (aquele que �e ensinado), pelo de estudante (quepartiipa ativamente do proesso, que assume e dirige a pr�opria transforma�~ao).Desde o ome�o do s�eulo passado, assiste-se a uma lenta, muito lenta, evolu�~ao dos m�etodosde edua�~ao. Primeiramente, houve a r��tia aos m�etodos violentos que eram usados nas esolas.Apliavam-se verdadeiras torturas f��sias e ps��quias aos alunos onsiderados rebeldes ou inaptos aoaprendizado.Pouo a pouo, ome�ou-se a questionar a id�eia de que o professor fosse o possuidor absoluto dosaber, abendo ao aluno apenas absorver onheimentos previamente estabeleidos.Na edua�~ao ativa ou nova, �e o estudante quem trabalha, faz as pesquisas, as visitas, as observa�~oessobre o terreno, os relat�orios. �As vezes, �e ele quem d�a uma li�~ao.O professor se transforma em perito, em onselheiro. Ele orienta mais do que ensina, d�a exemplospor meio do pr�oprio omportamento, mostra que tem profundamente integrados nele mesmo osprin��pios que reomenda (ver quadro 4 na p�agina seguinte).Embora esteja demonstrado que a edua�~ao ativa �e muito mais e�az do que o ensinamentotradiional, h�abitos seulares, anorados em preoneitos, retardam a ado�~ao dessa nova postura.Antes de terminar este t�opio, onv�em hamar a aten�~ao do leitor para o fato de que, assim omoo modelo raional oidental, a edua�~ao tradiional �e, sem d�uvida, espe���a da iviliza�~ao industrial.Tudo india que as ulturas mais inseridas na natureza, integradas ao meio ambiente, possuemm�etodos de edua�~ao anorados na a�~ao, ontando om a partiipa�~ao de toda a omunidade.
2.8 A Edua�~ao Hol��stia para a PazComo j�a vimos, o antigo modelo raional oidental leva �a destrui�~ao do planeta e �a solu�~ao violentados onitos. Mas, se �e assim, por que n~ao abandonamos esse ponto de vista suiida?A resposta est�a no fato de esse modelo atuar sobre n�os omo uma esp�eie de droga mortal. �Edif��il largar o v��io porque ele, ao mesmo tempo que mata, d�a onforto e sensa�~oes de prazer a seususu�arios. 20



Quadro 4.1O ANTIGO E O NOVO PARADIGMA EM EDUCAC� ~AOQuadro sin�otioAntigo Paradigma Paradigma Hol��stioConeito deedua�~ao Informa�~ao. Ensino limitado ao in-teleto. Instru�~ao dirigindo-se �amem�oria e �a raz~ao. Forma�~ao. Edua�~ao da pessoa.Proesso de harmoniza�~ao e depleno desenvolvimento da sensa�~ao,do sentimento, da raz~ao e da in-tui�~ao.Coneito de estu-dante Aluno onsiderado omo \objeto"de ensino, omo meanismo au-tom�atio de registro. Eduando onsiderado omo su-jeito estudando, partiipante ativodo proesso eduativo.Sistema nervoso Lado esquerdo do �erebro. Lado esquerdo e direito. Todo o sis-tema nervoso erebrospinal.Campo de a�~ao Aquisi�~ao de onheimentos; ênfasesobre o onte�udo. Mudan�a deopini~oes. Transforma�~ao da personalidadeem seu onjunto.Mudan�a de opini~oes, de atitude ede omportamento efetivo.Agente eduativo A esola omo agente de edua�~aointeletual, a fam��lia omo auxiliarda esola. O professor omo \do-ente". A fam��lia, a esola e a soiedade emum esfor�o onentrado. O edua-dor omo animador, failitador, fo-alizador, ou mesmo atalisador deevolu�~ao.
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Quadro 4.2O ANTIGO E O NOVO PARADIGMA EM EDUCAC� ~AOQuadro sin�otioAntigo Paradigma Paradigma Hol��stioConeito deevolu�~ao A evolu�~ao p�ara na adolesênia.Maturidade limitada ao inteleto, �aapaidade de proriar e de traba-lhar. Esta evolu�~ao �e pessoal. A evolu�~ao ontinua no adulto. Maturidadevista omo um estado de onsiênia ampli-ado, de harmonia, de plenitude e de paz denatureza pessoal e transpessoal.Tipo de forma�~aoOrienta�~ao de va-lores Predominânia da espeializa�~ao.Valores pragm�atios: onsumismo,ompeti�~ao, poder, possessividade,elebridade. Forma�~ao geral preede �a espeializa�~ao.Valores pragm�atios e �etios: simplii-dade volunt�aria, oopera�~ao, generosidade,igualdade, equanimidade.M�etodos deedua�~ao Exposi�~ao verbal, oral, omplemen-tada por livros e manuais. M�etodopassivo. Reompensas e puni�~oesem um sistema seletivo e ompeti-tivo. O professor ensina, o alunoesuta. Esola separada da omuni-dade. O professor \induz" opini~oes,atitudes e mudan�as de omporta-mentos.
Pesquisa e trabalho individual e de grupo.Exposi�~oes verbais e orais pelos estudantese pelo professor. M�etodo ativo. M�etodosaudiovisuais. Exposi�~oes, exurs~oes, visi-tas. O estudante �e ativo, pesquisa e ensinaaos outros. O professor omo onselheiro,onsulente, orientador. Esola integrada �aomunidade. O eduar �e um exemplo daintegra�~ao de prin��pios e omportamentosque ela reomenda.N~ao esque�amos que foi sob a �egide dessa forma de pensamento que os homens realizaram aRevolu�~ao Industrial, riando meradorias e servi�os que fariam inveja ao mais poderoso rei de�epoas passadas.Esse modelo onduz tamb�em, omo j�a vimos, a uma vis~ao limitada da paz e a um oneito estreitode edua�~ao, onfundindo-a om o mero repassar de onheimentos e opini~oes.Pode-se de�nir a edua�~ao hol��stia para a paz omo um proesso que se inspira nos m�etodos ativos,dirigindo-se �a pessoa omo um todo, mantendo ou restabeleendo a harmonia entre o sentimento, araz~ao e a intui�~ao.Entre as metas da nova edua�~ao est~ao a sa�ude do orpo, o equil��brio entre mente e ora�~ao e odespertar e a manuten�~ao dos valores humanos.O umprimento desses objetivos �e requisito b�asio ao desenvolvimento da apaidade de adminis-trar onitos, atrav�es de uma abordagem n~ao violenta.Na rela�~ao do homem om a natureza, a edua�~ao hol��stia pretende ensinar a onsertar, na medidado poss��vel, a devasta�~ao eol�ogia ausada pelo homem. Crian�as e adolesentes s~ao inentivados aajudar na manuten�~ao do equil��brio ambiental.Em resumo, trata-se de transmitir e desenvolver a arte de viver em paz em três planos:1. O homem: refere-se �a eologia interior ou �a arte de viver em paz onsigo mesmo. Simultâneaou suessivamente, orpo, ora�~ao e esp��rito enontrar~ao seu estado de equil��brio.2. A soiedade: refere-se �a eologia soial ou �a arte de viver em paz om os outros. Basiamente,afeta os dom��nios da eonomia, da vida soial e pol��tia e da ultura.3. A natureza: refere-se �a eologia planet�aria ou �a arte de viver em paz om a natureza. Temomo objetivo a paz om o meio ambiente.22



Assim sendo, A Arte de Viver em Paz partir�a do que j�a foi desoberto pelas onsiênias pessoal,soial e planet�aria, mas n~ao �ar�a nisso. Ultrapassando essas três formas de saber, esta obra pretendeabrir portas para uma vis~ao hol��stia pr�opria do estado transpessoal �osmio (ver quadro 3 na p�agina41).Cabe advertir o leitor de que a edua�~ao hol��stia para a paz n~ao pode se limitar �a sala de aula;ela �e uma aprendizagem na qual se deve estimular o autodidatismo.O trabalho que apresentamos aqui �e um onvite, ainda que programado, �a pesquisa e �a veri�a�~aopessoal de prin��pios provenientes da sabedoria milenar. Muitos deles foram, em parte, onferidos eon�rmados pela iênia moderna, no esp��rito da Delara�~ao de Veneza da Uneso.O que propomos aqui �e um sistema no qual, omo diz Abraham Moles, \a edua�~ao se integrenovamente �a vida otidiana, reenontrando algumas das arater��stias da aprendizagem imediata,que a aldeia antiga - sem esolas ou professores - proporionava a seus jovens".2.9 Metodologia Pedag�ogiaEsta introdu�~ao geral poder�a ser enriqueida por interm�edio dos seguintes m�etodos:1. Grupos de disuss~ao de temas e subtemas.2. Visitas a entros eduaionais que pratiquem m�etodos ativos de edua�~ao.3. Grupos de estudos e de disuss~ao sobre as mudan�as na onep�~ao do saber.Eis alguns autores reomendados para o aprofundamento dos temas tratados neste m�odulo:1. CAPRA, F. O ponto de muta�~ao. S~ao Paulo: Cultrix, 1987.2. KUHN, T. A estrutura das revolu�~oes ient���as. S~ao Paulo: Perspetiva, 1978.3. FERGUSON, M. A onspira�~ao de aqu�ario.4. BOHM, D. La pl�enitud de l'univers. Paris: Roher, 1987.5. WEIL, P. L'homme sans fronti�eres. Paris: L'Espae Bleu, 1989.6. . \Vers une aprohe holistique de la nature de la r�ealite" in Question de no� 64. Paris:Albin Mihel, 1986.7. NICOLESCU, B. Nous, la partiule et le monde. Paris: Le Mail, 1985.
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Cap��tulo 3M�odulo 3
3.1 A Transmiss~ao da Arte de Viver em PazPara que um professor possa transmitir a arte de viver em paz a outras pessoas, sejam rian�as,adolesentes ou adultos, �e neess�ario que preenha uma ondi�~ao essenial: ser ele mesmo um exemplode tudo o que transmite.Pode-se dizer que a simples presen�a do mestre, pela irradia�~ao de um onjunto de qualidadesomo afei�~ao, do�ura, paiênia, abertura �as neessidades mais profundas do outro, apaidade de seoloar no lugar daquele que sofre, dispensaria toda esp�eie de ensinamento.A quest~ao �e saber onde enontrar um eduador om tais arater��stias. Se eles s~ao raros, omoparee ser o aso atual, nosso problema passa a ser form�a-los e prepar�a-los.Para que se tenha uma dimens~ao da tarefa, basta dizer que as qualidades neess�arias a um eduadorda paz s~ao bem pareidas om aquelas que se enontram nos grandes mestres. Esses homens emulheres espeiais apareem em todas as ulturas e se notabilizam por viveniar o amor e a sabedoriae por dediar seu tempo ao servi�o desses valores.Tais pessoas iluminadas, ainda que existam nos nossos dias, s~ao raras. Podemos ont�a-las nosdedos: um Gandhi e uma madre Tereza de Calut�a n~ao irulam pelas ruas normalmente.O que se deve fazer, ent~ao, �e enontrar gente que se identi�que om esses mestres ou om essasqualidades. Seres que estejam dispostos a trabalhar suas essênias. Que sejam su�ientemente l�uidose modestos para se mostrar omo s~ao. Que apresentem freq�uentemente omportamentos ligados aosgrandes valores humanos, omo a verdade, a beleza e o amor altru��sta.Sim, essas pessoas existem, felizmente! Elas tendem a se multipliar, �a medida que rese o perigode extin�~ao da vida sobre o planeta.Dar a essas pessoas um omplemento de forma�~ao, que lhes permita transmitir a arte de viver empaz ao mesmo tempo em que se oupam om o pr�oprio aperfei�oamento, �e o objetivo desta obra edo m�etodo que aqui desenvolvemos.3.2 O Proesso de Destrui�~ao da PazDuas guerras mundiais. Hiroshima e Nagasaki. Conitos no Oriente M�edio. Devasta�~ao ambiental.Massares na ex-Iugosl�avia. Mortes em massa de rian�as esfomeadas na Som�alia. Os exemplos denossa trag�edia n~ao param de reser.�E neess�ario onheê-los. Mais ainda, �e preiso expliar omo o homem pôde ir t~ao longe, a ponto25



de oloar em riso a vida sobre o planeta. Preisamos desenrolar o novelo da violênia para saberomo despertar e reonstruir a paz.3.3 O Para��so PerdidoComeemos, ent~ao, omo reomenda o Preâmbulo do Ato Constitutivo da Uneso, por n�os mesmos.�E no esp��rito, nos pensamentos e nas emo�~oes que nasem a violênia e a guerra. Posteriormente,esse germe se instala em nosso pr�oprio orpo, mais espei�amente em nossos m�usulos.Para melhor ompreender o proesso de destrui�~ao da paz no ser humano, preisamos voltar aostrês planos esseniais, que orrespondem, omo vimos aima, �as três formas de manifesta�~ao daenergia:1. O plano mental, que engloba pensamentos e oneitos.2. O plano emoional, que diz respeito aos sentimentos.3. O plano f��sio, que onsidera exlusivamente o orpo.No plano mental, forma-se a \fantasia da separatividade", fenômeno que onsiste em rer que osujeito e o universo n~ao guardam nenhuma rela�~ao. Uma experiênia simples demonstra omo nosjulgamos separados, apartados da natureza: pe�a a algu�em que aponte o dedo para onde se enontraa natureza, onde �a o universo.Voê observar�a que a pessoa imediatamente dirigir�a o dedo para fora de si. Ela mostrar�a �arvores,nuvens, estrelas, um ahorro, qualquer oisa, menos o pr�oprio orpo.Nesse momento, �ar�a laro que a fragmenta�~ao sujeito-natureza �e um dos oneitos mais enrai-zados no homem. Alguns situam a origem desse fenômeno no pr�oprio ato do nasimento, quando obebê se desliga do �utero que o nutre, aalenta e protege.Na verdade, essa separa�~ao �e apenas aparente, ilus�oria. Segundo a Universidade da Costa Ria,em sua Delara�~ao das Responsabilidades Humanas para o Desenvolvimento Sustent�avel e a Paz(Costa Ria, 1989),\tudo o que existe faz parte do desenvolvimento de um universo interdependente. Todosos seres pertenem a esse universo, têm uma origem omum e seguem aminhos onomi-tantes. Conseq�uentemente, a evolu�~ao e o desenvolvimento de toda a humanidade e deada ser humano �e parte integrante da evolu�~ao do universo".O problema da \fantasia da separatividade" �e que, a partir do momento em que vemos o mundoexterior omo algo apartado de nossa pr�opria natureza, ome�amos a levantar fronteiras imagin�arias,a riar limites. Todos os onitos nasem sobre esses limites fantasiosos do universo.As onseq�uênias negativas da \fantasia da separatividade" apareem tamb�em ao busarmos oprazer, a alegria e a feliidade. De fato, tudo fazemos para viver bem. O problema �e que nossaproura sempre ome�a e termina fora de n�os mesmos. �E o que podemos denominar de \neurose dopara��so perdido".Pouos s~ao os que sabem que esse para��so se enontra dentro do pr�oprio ser. A paz faz parte delee arateriza-se pela leveza do estado de humor ou de onsiênia.Por busarmos no lugar errado, jamais enontramos a verdadeira feliidade, e aabamos nos on-tentando om arremedos de prazer (uma j�oia, um amante, uma boa id�eia et.).26



Assim, apegamo-nos om unhas e dentes a objetos, pessoas ou id�eias que nos d~ao a sensa�~ao deprazer. E, por dependermos dessas oisas, sempre externas, tememos que algu�em as roube de n�os.Tornamo-nos possessivos, ego��stas e medrosos. O medo da perda ria emo�~oes destrutivas, omoa deson�an�a, a inveja, a agress~ao, o orgulho ferido e a depress~ao. Ca��mos em estresse. Sofremosmoralmente.Espeialistas de v�arias �areas j�a demonstraram os efeitos terr��veis do estresse sobre o organismo.Doen�as ardiovasulares, estomaais e neurol�ogias s~ao alguns dos males f��sios ausados por umesp��rito doente.Em busa de al��vio para suas dores f��sias e ps��quias, o paiente orre atr�as de rem�edios exterioresa si mesmo. O ��rulo viioso se feha e leva �a perda da paz interior, interpessoal e soial (ver quadros5 e 7, nas p�aginas 54 e 71).3.4 Metodologia Pedag�ogiaCurto Prazo1. Come�a-se por uma exposi�~ao te�oria sobre a \fantasia da separatividade".2. Para demonstr�a-la, prop~oe-se a experiênia de mostrar a natureza om o dedo.3. Convida-se o grupo a enenar o seguinte tema: Um rapaz e uma mo�a se enontram pelaprimeira vez. Paix~ao s�ubita. Maram enontro num bar. O enontro �e interrompido pelaamante do rapaz. Cena de �olera e i�ume. A mo�a adoee. Sua m~ae hama o m�edio.4. Prop~oe-se que o grupo omente a enena�~ao om o apoio do diagrama de bloos que ome�a nap�agina 57. Os pequenos t�opios e as a�rma�~oes urtas que o integram s~ao uma forma amenade apresentar a teoria fundamental do proesso de perda da paz.Quadro 5

Cada uma dessas informa�~oes onstitui uma s��ntese de pontos de vista te�orios ou experimentais,nos diferentes dom��nios da iênia e da sabedoria tradiional.27



Al�em de usar essas teses para omentar a enena�~ao, podese estud�a-las individualmente, depen-dendo do interesse e do tempo dispon��vel para a aplia�~ao do programa omo um todo.Como m�etodo did�atio, sugerimos que elas sejam apresentadas aos aprendizes (projetadas sobreuma tela ou esritas no quadro-negro, n~ao importa) e disutidas, uma a uma.1. \A Delara�~ao de Veneza da Uneso reomenda que a iênia se aproxime das tradi�~oes espi-rituais."2. \A onvergênia iênia-espiritualidade poder�a levar o homem at�e as origens do universo."3. \Dessas origens emana a energia que molda tudo o que existe."4. \Todas as gal�axias do universo s~ao sistemas energ�etios."5. \Essa energia assume três formas insepar�aveis: mat�eria (objeto de estudo da f��sia), vida(objeto de estudo da biologia) e mente (objeto de estudo da inform�atia)."6. \O homem �e parte desse sistema energ�etio."7. \O homem �e feito de mat�eria (orpo), vida (emo�~oes), mente (inform�atia). Esses omponentess~ao insepar�aveis de tudo no universo."8. \Mas, em sua mente, o homem se separa do universo."9. \E ria a `fantasia da separatividade': isola-se enquanto esp�eie do universo. Como indiv��duo,separa-se do mundo. Aparta o sujeito e o objeto."10. \A mente separa o homem de seus semelhantes e da natureza."11. \A mente separa o insepar�avel: natureza, soiedade e homem."12. \A mente individual se onsidera separada da mente do universo."13. \A mente humana se separa das emo�~oes e do orpo."14. \Come�a o proesso de destrui�~ao da eologia pessoal."15. \Separado de si mesmo, o homem gera emo�~oes destrutivas, partiularmente o apego e a pos-sessividade em rela�~ao a oisas, pessoas e id�eias que lhe d~ao prazer."16. \Essas emo�~oes destrutivas ausam o estresse, que destr�oi o equil��brio do orpo."17. \O homem separado de seus semelhantes ria a ultura da violênia e uma eonomia baseadana explora�~ao."18. \A fragmenta�~ao da pessoa se projeta no onheimento."19. \As ondi�~oes soiais injustas refor�am o sofrimento do indiv��duo."20. \A soiedade baseada na explora�~ao do homem pelo homem se estende e atinge a natureza,tamb�em explorada desenfreadamente."21. \O homem interv�em na programa�~ao nulear e gen�etia; destr�oi eossistemas e amea�a a vidano planeta."22. \O desequil��brio eol�ogio da natureza amea�a o equil��brio humano."23. \Monta-se o ��rulo viioso, refor�ador da autodestrui�~ao humana e planet�aria."28



24. \A edua�~ao hol��stia pretende transformar essa energia negativa em formas positivas e rege-neradoras."(Ver quadros 6 a 6.8, p�aginas 57 a 64.) Quadro 6A DECLARAC� ~AO DE VENEZA DA UNESCORECOMENDA A APROXIMAC� ~AO DACIÊNCIA E DAS TRADIC� ~OES ESPIRITU-AIS +ESSA CONVERGÊNCIA LEVA �A REALIDADE�ULTIMA: O ESPAC�O PRIMORDIAL INFINITOE ATEMPORAL +DESTE ESPAC�O EMANA A ENERGIA DETUDO +TODAS AS GAL�AXIAS DO UNIVERSO S~AOSISTEMAS ENERG�ETICOS+Quadro 6.1ESSA ENERGIA ASSUME TRÊS FORMASINSEPAR�AVEIS: INFORM�ATICA (MENTE),BIOL�OGICA (VIDA), F�ISICA (MAT�ERIA)+H�A PORTANTO NA SUA BASE UMA TEORIAN~AO FRAGMENTADA DA ENERGIA F�ISICA,BIOL�OGICA E PS�IQUICA+O HOMEM �E PARTE INTEGRANTE DESTESISTEMA ENERG�ETICO+ELE TAMB�EM �E FEITO DE MAT�ERIA(CORPO), VIDA (EMOC� ~OES) E IN-FORM�ATICA (MENTE), INSEPAR�AVEISDO TODO +Quadro 6.229



MAS NA SUA MENTE O HOMEM SE SEPARADO UNIVERSO +E CRIA A FANTASIA DA SEPARATIVIDADE:HOMEM-UNIVERSO, EU-MUNDO, SUJEITO-OBJETO +A SUA MENTE O SEPARA DA SOCIEDADE EDA NATUREZA +A SUA MENTE SE ESQUECE DE QUE NA-TUREZA, SOCIEDADE E HOMEM S~AO INSE-PAR�AVEIS +Quadro 6.3E MAIS AINDA A MENTE SE ACHA SEPA-RADA DA INFORM�ATICA DO TODO+A MENTE INDIVIDUAL SE ACHA SEPARADADA MENTE DO UNIVERSO+E DENTRO DELE MESMO A SUA MENTE(INFORM�ATICA) SE SEPARA DAS EMOC� ~OES(VIDA) E DO CORPO (MAT�ERIA)+ENT~AO COMEC�A O PROCESSO DEDESTRUIC� ~AO DA ECOLOGIA PESSOAL+Quadro 6.4UMA FRAGMENTAC� ~AO ATINGE A PESSOAHUMANA +NA SUA MENTE A FANTASIA DA SEPA-RATIVIDADE GERA UM PARADIGMA DEFRAGMENTAC� ~AO +PORQUE SE ACHA SEPARADO ELE GERAEMOC� ~OES DESTRUTIVAS NO PLANO DAVIDA, MAIS PARTICULARMENTE O APEGOE A POSSESSIVIDADE COM COISAS, PES-SOAS E ID�EIAS QUE LHE D~AO PRAZER30



+POR CAUSA DAS EMOC� ~OES DESTRUTI-VAS SURGE O ESTRESSE, QUE DESTR�OI OEQUIL�IBRIO DO CORPO+Quadro 6.5PORQUE O HOMEM SE ACHA SEPARADODA SOCIEDADE +ELE CRIOU UMA CULTURA FRAG-MENTADA, UMA VIDA SOCIAL VIO-LENTA, CONDIC� ~OES ECONÔMICAS DEEXPLORAC� ~AO +A FRAGMENTAC� ~AO DA PESSOA SE PRO-JETA NO CONHECIMENTO+ESTAS CONDIC� ~OES SOCIAIS REFORC�AMPOR SUA VEZ O SOFRIMENTO DO IN-DIV�IDUO +Quadro 6.6A SOCIEDADE POSSESSIVA DEEXPLORAC� ~AO DO HOMEM PELO HO-MEM ESTENDE A SUA SEPARATIVIDADE EEXPLORAC� ~AO DESENFREADA DA NATU-REZA +ELE INTERV�EM NA PROGRAMAC� ~AO NU-CLEAR E GEN�ETICA, ISTO �E, NA IN-FORM�ATICA. ELE DESTR�OI OS ECOSSISTE-MAS E AMEAC�A A VIDA DO PLANETA. ELEDESAGREGA E POLUI OS ELEMENTOS DAMAT�ERIA +O DESEQUIL�IBRIO DA ECOLOGIA DANATUREZA AMEAC�A POR SUA VEZ OEQUIL�IBRIO DO HOMEM+Quadro 6.731



E ASSIM EST�A MONTADO O C�IRCULOVICIOSO AUTO-REFORC�ADOR DEAUTODESTRUIC� ~AO DO HOMEM E DAVIDA PLANET�ARIA +A FUNC� ~AO DA UNIVERSIDADE HOL�ISTICAINTERNACIONAL �E TRANSFORMAR OSOBST�ACULOS EM FORMAS POSITIVAS DEENERGIA +Quadro 6.8

Figura 3.1: Roda da PazM�edio e longo prazos1. Usa-se o programa de urto prazo omo introdu�~ao, seguido de uma longa exposi�~ao e um estudoda teoria fundamental do proesso de destrui�~ao da paz. Sugere-se uma pesquisa hist�oria feitaem equipe sobre o proesso de fragmenta�~ao e destrui�~ao da paz.2. Prop~oe-se um jornal mural no qual os aprendizes olem reortes de revistas e jornais queontenham reportagens sobre as onseq�uênias do apego e da possessividade na vida individuale oletiva.3. Organiza-se um ilo de explana�~oes sobre asos pessoais, que ilustrem o ��rulo viioso darepeti�~ao ompulsiva.4. Convida-se um pro�ssional de dinâmia de grupo ou de laborat�orio de sensibiliza�~ao paraauxiliar na desoberta dos obst�aulos interiores �a paz no grupo.5. Analisa-se o onito hist�orio de um pa��s, apliando-se o diagrama de bloos itado anterior-mente. 32



Esta fase provoa, em geral, uma motiva�~ao muito forte em v�arios estudantes. Eles freq�uentemente�am ansiosos para enontrar um meio de sair do ��rulo opressivo. O grupo est�a, ent~ao, pronto paraabordar os pontos seguintes do programa: o despertar e o desenvolvimento da paz interior.3.5 O Desenvolvimento da Paz InteriorComo aabamos de ver, podemos distinguir três espa�os de paz interior: a paz do orpo, a paz doora�~ao e a paz de esp��rito. Ressaltamos, no entanto, que mente, ora�~ao e orpo s~ao absolutamenteinterdependentes.Se aqui os abordamos separadamente, isso oorre exlusivamente para �ns did�atios de ompre-ens~ao. Comeemos, pois, pela parte material.3.6 A Paz do CorpoNosso orpo �e um sistema f��sio, pelo qual irula a energia vital e f��sia. Essa energia tem diferentesdenomina�~oes, de aordo om a tradi�~ao ultural na qual se insere.Na ioga, fala-se prana. No Tibete, rlung. Pneuma, em grego. Ruah, em hebraio. Khi, para oshineses. Mana, na Polin�esia. Wakanda, em Dakota. Ka, no Egito antigo. Esp��rito, no ristianismo.Essa energia atravessa anais sutis, desde h�a muito onheidos na aupuntura e nas miromassa-gens hinesa e japonesa. A irula�~ao livre e equilibrada dessa energia orresponde a um estado deharmonia e de paz.Emo�~oes destrutivas, omo as que deorrem da \fantasia da separatividade", geram n�os de tens~aomusular mais ou menos rônios, que bloqueiam a energia. A freq�uênia das rises emotivas deter-mina a intensidade do sofrimento f��sio e ps��quio.Na psioterapia e na psiologia, essa energia vital adquire outros nomes. O pai da psian�alise,Sigmund Freud, e seu dis��pulo (depois dissidente) C. G. Jung hamam-na de libido. Reih denomina-a orgone, Bergson prefere �elan vital. Krippner opta por energia psiotrônia.Desbloquear esses n�os de tens~ao e abrandar o que Reih hamou de \oura�a de ar�ater" �e o queas tradi�~oes e a bioenerg�etia moderna tentam fazer.A partir do momento em que esses n�os s~ao desfeitos, a energia se torna dispon��vel e volta a irularpor todo o orpo. Disso resulta um estado de paz e tranq�uilidade, que favoree o surgimento de umaonsiênia mais ampla e uma situa�~ao de harmonia orpo-esp��rito.Os m�etodos para restaurar a irula�~ao plena de energia pelo organismo s~ao v�arios. Entre elesest~ao: a ioga, sobretudo a hatha-ioga; o tai hi huan, que �e uma esp�eie de dan�a lenta; as lutasmariais n~ao-violentas, omo o judô e o aikido japoneses.A ioga tem inspirado muitas pesquisas m�edias de vanguarda, interessadas em ompreender omoos exer��ios respirat�orios e os movimentos de relaxamento ontribuem para a paz das emo�~oes e doesp��rito1.Um programa visando a experiênia pessoal da paz deve ome�ar, inevitavelmente, pelo relaxa-mento, por meio das t�enias dispon��veis.A diminui�~ao da tens~ao musular e mental apresenta, em seu onjunto, as seguintes vantagens:1SHULZ, J. H. Le training autog�ene. Paris: PUF, 1965. CAYCEDO, A. L'avenir de la sophrologie. Paris: Retz,1979. 33



1. D�a uma base orporal harmoniosa.2. Se pratiada todas as manh~as, proporiona um dia tranq�uilo.3. Contribui para a manuten�~ao da sa�ude.4. Ajuda no tratamento m�edio de um grande n�umero de doen�as de fundo psiol�ogio.5. Alivia ou mesmo elimina rapidamente estados de nervosismo ou tens~ao.6. Combate a insônia.7. Evita a sonolênia durante o dia.8. Libera a riatividade.9. Possibilita o ingresso em outros estados de onsiênia.10. Prepara para a medita�~ao.Uma dieta s~a e equilibrada permite refor�ar a paz do orpo. A ioga, por exemplo, ensina-nos queh�a três tipos de alimentos:1. Os pesados: favoreem o torpor e a passividade.2. Os energizantes: provoam agita�~ao e atividade f��sia.3. Os equilibrados: failitam a harmonia e a paz interior.A ioga reomenda uma alimenta�~ao natural e vegetariana, om refor�o no onsumo de ereaisintegrais. �E interessante notar que a simples redu�~ao do onsumo de arne permitiria ampliar assuperf��ies agr��olas a tal ponto que se poderia eliminar a fome nos pa��ses subdesenvolvidos2.3.7 A Paz do Cora�~aoComo j�a a�rmamos, o aspeto afetivo e emoional da paz �e muitas vezes esqueido nas pesquisas epr�atias eduativas. Prefere-se, quase sempre, estud�a-la sob um ponto de vista puramente inteletual.Ora, �e evidente que sentimentos e emo�~oes desempenham um papel fundamental omo fatores depaz interior e soial. A�nal, o que �e a paz de esp��rito sen~ao um estado de harmonia e plenitude, noqual os sentimentos de alegria e amor podem expressar-se livremente?Como estabeleer a paz ao n��vel dos sentimentos? Eis uma quest~ao essenial.Diferentes respostas foram dadas. Cada uma preoniza um m�etodo. Alguns s~ao bastante simplese podem ser pratiados por todo o mundo. Outros neessitam da assistênia de um mestre ou de umterapeuta, de aordo om a ultura em que se realizam.In�umeros estudos e pesquisas omparativas vêm sendo feitos para saber quais os m�etodos maise�azes. Mas h�a erto onsenso em torno da opini~ao de que a apaidade do eduador de dar o melhorde si mesmo, sua dedia�~ao e seu amor s~ao t~ao ou mais importantes que o m�etodo propriamentedito. Pode-se tamb�em onsiderar omo esseniais a motiva�~ao e a dedia�~ao do aprendiz na pr�atiaonstante dos ensinamentos que obt�em.Distinguem-se duas grandes ategorias de m�etodos: aqueles que têm omo ponto de partida asemo�~oes destrutivas, omo o �odio e a �olera, e aqueles que tendem a despertar e desenvolver direta-mente as emo�~oes onstrutivas que onduzem �a paz.2Personnel ation guide for the earth. Santa Monia: United Nations Environment Programme.34



3.8 Os M�etodos de Transforma�~ao Energ�etiaSegundo a tradi�~ao iogue, partiularmente a tibetana, os fatores destrutivos da paz, ou \venenos",s~ao ao todo ino:1. Indiferen�a: arateriza-se pela frieza emoional diante do sofrimento alheio.2. Apego: mem�oria de prazer que leva a um sentimento de posse de objeto, pessoa ou id�eia.Esraviza o sujeito porque molda seus omportamentos; ele faz tudo para manter o ontrolesobre o objeto, por medo de perdê-lo.3. C�olera: trata-se de uma esp�eie de paix~ao �as avessas. Explos~ao de energias negativas, queimpedem a harmonia orporal e espiritual.4. Ci�ume: onseq�uênia do sentimento de apego que se manifesta quando o sujeito se sente naiminênia de perder o objeto que julga possuir.5. Orgulho: omo a indiferen�a, implia uma frieza emoional em fae da dor alheia. Sua a-rater��stia b�asia onsiste no fato de ser ausado por um sentimento de auto-su�iênia, umaesp�eie de paix~ao narisista ou amor por si mesmo. Simultaneamente, h�a a sensa�~ao de supe-rioridade sobre os outros (ver quadro 7 na p�agina seguinte).Vamos nos oupar primeiramente dos m�etodos que têm omo ponto de partida essas emo�~oesdestrutivas, visando transform�a-las ou elimin�a-las, sem no entanto reprimi-las.Quadro 7

1) A onsiênia imediata �e a t�enia mais simples. Pretende que adquiramos onsiênia dessessentimentos destrutivos quando eles ainda est~ao germinando em nosso ora�~ao. Nessa fase, �e maisf�ail transform�a-los em energia onstrutiva.O m�etodo onsiste em reonheer o mais edo poss��vel a emo�~ao destrutiva que tenta se apossarde n�os.Em geral, essa identi�a�~ao oorre depois que a violênia e a agress~ao j�a se manifestaram.35



Exemplo: na maioria das vezes, s�o perebemos que �amos transtornados pela �olera ap�os destruiralguma oisa, magoar algu�em, molestar o pr�oprio orpo. Resta, ent~ao, admitir que fomos levadospela emo�~ao negativa.Pelo m�etodo da onsiênia imediata, fazemos om que o sujeito pereba quando a �olera, amea�adora,se aproxima. Essa �e a ondi�~ao ideal. A experiênia demonstra que, nesses asos, a agressividade sedissolve e onverte-se em sentimentos positivos.2) O m�etodo \Ahimsa" (n~ao-violênia, em sânsrito) foi ultivado primeiramente por budistas ehindus. Trata-se de um respeito profundo a todas as formas de vida do planeta, onebidas omosagradas.Gandhi mostrou a for�a da \ahimsa" ao fazer a transposi�~ao dessa �loso�a milenar para a pol��tiae elaborar a teoria da \resistênia pa���a". Por meio dela, uma potênia militar omo a Inglaterra foiobrigada a se urvar diante de homens desal�os e desarmados que pregavam apenas a n~ao-violêniae a paz3.Em 1947, omo onseq�uênia dessa a�~ao oletiva naional dirigida pelo Mahatma (grande alma),a �India onseguiu a sonhada independênia, livrando-se da domina�~ao europ�eia.Ainda hoje, a \ahimsa" �e pratiada por idad~aos de v�arios pa��ses, interessados em onseguir atransforma�~ao do �odio em amor.3) Os m�etodos da psioterapia: muitas pessoas areditam que a fam��lia e a esola sejam poderosasfontes da perda da paz.V�arios m�etodos psioter�apios foram riados om o objetivo de ajudar as pessoas a superar traumase neuroses gerados, prinipalmente, no onv��vio familiar e esolar.Freq�uentemente, as rea�~oes violentas da rian�a n~ao podem se expressar e �am bloqueadas noorpo e no esp��rito, at�e a idade adulta. Represadas inadequadamente, essas energias tendem aexplodir de maneira agressiva e ompulsiva.Limitamo-nos a assinalar alguns dos m�etodos terapêutios que visam desbloquear e liberar essasrea�~oes negativas.Existem hoje a psian�alise freudiana, a an�alise junguiana, o psiodrama de Moreno, a gestalterapiade Fritz Pearl, a orgonoterapia de Wilhelm Reih, a bioenerg�etia de Lowen, o sonho aordado deDesoille, a psioss��ntese de Assagioli, a terapia entrada na pessoa de Carl Rogers, a logoterapia deVitor Frankl, a an�alise transaional de Eri Berne.O eduador da paz n~ao pode assimilar todos esses m�etodos, nem apli�a-los, pois �e um trabalhoque demanda longa forma�~ao. Mas ele pode submeter-se a um deles ou a v�arios, aqueles que lhepare�am mais adequados a suas neessidades.Isso permitir�a que o mestre reonhe�a melhor as neessidades de seus aprendizes e os enaminhe,se preiso, a um servi�o de psioterapia ou a um terapeuta.3.9 Os M�etodos de Est��mulo Direto da PazAs tradi�~oes espirituais s~ao unânimes em a�rmar que existem, em ada um de n�os, fun�~oes ouqualidades emoionais diretamente respons�aveis pela manuten�~ao da paz interior, soial e planet�aria,que podem ser resumidas em:1. Alegria: somos feitos para viver a alegria, sobretudo aquela que sentimos ao ver a feliidadealheia.3VASTO, Lanza del. Tehnique de la non-violene. Paris: Deno�el-Gonthier, 1971.36



2. Amor altru��sta: pode ser de�nido omo o desejo de que a paz e a feliidade se estendam a todoo mundo, seguido da a�~ao que realizar�a essa meta.3. Compaix~ao: �e o desejo de aliviar a dor do outro. A�nal, omo podemos viver em paz sabendoque existe sofrimento a nossa volta?Segundo a Delara�~ao das Responsabilidades Humanas para a Paz e o Desenvolvimento Sus-tent�avel (Costa Ria, 1989),\os sentimentos de altru��smo, ompaix~ao e amor s~ao qualidades intr��nseas a todo serhumano. Elas alimentam o senso de responsabilidade pessoal, soial e planet�aria".A universalidade desses três sentimentos �e muito importante. Se eles fossem realmente apliados,haveria ainda guerras e onitos?A resposta, obviamente, �e n~ao. Trata-se, ent~ao, de enontrar formas para despertar e ultivaressas qualidades na vida otidiana, transformando-a em uma estrada que onduza �a paz. Pode-sefazê-lo:1. Por meio do exemplo do eduador.2. Por interm�edio da de�ni�~ao te�oria dessas qualidades, nos termos oloados anteriormente.3. Com o aux��lio do m�etodo de visualiza�~ao e de programa�~ao direta, proposto da seguinte forma:pedindo aos estudantes que, em estado de relaxamento, imaginem enas nas quais possam vira exeritar-se nas três qualidades.3.10 A Paz de Esp��ritoAntes de mais nada, detenhamo-nos um pouo sobre a palavra esp��rito. Em geral, ela �e empregadaom dois sentidos diferentes:1. Pode orresponder �aquilo que �e mental. Signi�a, nesse aso, o onjunto de fun�~oes mentais,omo a inteligênia, o raio��nio, a perep�~ao e a mem�oria.2. Refere-se a uma forma de energia sutil, denominada por Bergson de energia espiritual. Podesigni�ar, tamb�em, o prin��pio da vida, da onsiênia e do pensamento, que existe em oposi�~ao�a mat�eria. Nesse sentido, o termo est�a ligado aos valores �etios.A vis~ao hol��stia ultrapassa de longe esses sentidos. Ela engloba e integra as oposi�~oes e dualida-des. Gra�as �a teoria n~ao-fragmentada de energia, mesmo a divis~ao entre mat�eria e esp��rito tende adesapareer.Eis por que adotamos um sentido mais amplo das palavras \espiritualidade" e \esp��rito". Para n�os,o homem �e uma esp�eie de transformador de energia, que a onverte em suas v�arias manifesta�~oes:mat�eria, vida e psiquismo. Por esse raio��nio, esp��rito �e a pr�opria energia no seu estado primordial4.V�arios dos reursos que vamos sugerir para atingir a paz de esp��rito j�a foram menionados, quandoabordamos as formas de obter a paz do orpo e do ora�~ao. Isso �e bem oerente om a abordagemhol��stia do problema.4BROSE, Th. La onsiene �energie. Paris: Pr�esene, 1979.37



O primeiro exemplo �e o relaxamento. Bom para a obten�~ao da paz do orpo, ele tamb�em temreperuss~ao muito positiva na mente e no ora�~ao. Na verdade, ele estende seus efeitos ben�e�os aopensamento e �as emo�~oes.O objetivo b�asio �e dissolver a \fantasia da separatividade". Faz-se isso indo al�em do pensamento,ujo prop�osito �e justamente analisar, lassi�ar e dividir.Pensamento, inteligênia e raio��nio s~ao instrumentos preiosos e indispens�aveis �a existêniaotidiana e �a evolu�~ao mental. Mas s~ao, tamb�em, obst�aulos para a evolu�~ao em dire�~ao �a vis~aohol��stia.O m�etodo ideal para superar a ditadura da raz~ao, integrando harmoniosamente o pensamento �asoutras formas de energia, �e a medita�~ao.H�a muitas de�ni�~oes de medita�~ao. Algumas ompliam tanto que tornam a aplia�~ao do m�etodopratiamente imposs��vel. Simpli�ando, meditar �e, na verdade, �ar sentado sem fazer nada!Em outras palavras, trata-se de fazer o ontr�ario do que nossa iviliza�~ao industrial nos ondiionoua fazer: viver fora, dirigir toda a nossa atividade para o mundo exterior e, por isso mesmo, refor�ara \fantasia da separatividade".A medita�~ao, ao ontr�ario, joga-nos para dentro. Trata-se de um retorno a si mesmo, de umavolta para nossa asa, para o pr�oprio orpo. Essa aparente inatividade permite-nos uma observa�~aouidadosa e um esp��rito de abertura a tudo o que se passa.Como hegar a esse est�agio? Cada um desenvolve sua t�enia: h�a os que se onentram sobre umpensamento ou uma imagem interior; outros preferem prestar aten�~ao em sons ou objetos exteriores,omo a luz de uma vela.Quando se atinge tal ondi�~ao, a fronteira entre o eu e o mundo se dissolve e, entre outrosresultados, a paz interior se estabelee.Numerosas r��tias têm sido feitas ao m�etodo por pessoas que tiveram um ontato super�ial omo assunto ou foram mal orientadas. A prinipal obje�~ao baseia-se na a�rma�~ao de que a medita�~ao�e alienante e leva �a separa�~ao do mundo da produ�~ao.�E exatamente o ontr�ario que oorre. As pesquisas sobre esse assunto mostram que a medita�~aotem uma a�~ao direta que melhora o n��vel mental nas seguintes fun�~oes: aten�~ao, mem�oria, equil��brioemoional, sinroniza�~ao das ondas erebrais nos dois hemisf�erios e rendimento nas tarefas. Comoela desperta nossa plena onsiênia, �e o ant��doto da aliena�~ao.Penetrar em si mesmo durante era de vinte minutos a ada manh~a e �a noite n~ao signi�a quea pessoa se isola do mundo exterior, mas que se esfor�a para estar mais aberta, mais onsiente emenos meânia que antes. Ou seja, menos alienada.Os defensores da medita�~ao insistem em n~ao apresent�a-la omo uma f�ormula m�agia para aabarom os onitos. Eslareem que os problemas ontinuam a oorrer omo antes, mas podem, ommedita�~ao, ser resolvidos de maneira pa���a, amorosa e s�abia.Um esp��rito sereno, diante de um problema, tem instrumentos para resolvê-lo pai�amente. Al-mas onturbadas, ao ontr�ario, far~ao o onito degenerar em violênias e agress~oes.A dan�a, em suas formas meditativas, omo �e o aso do tai hi huan, pode ter efeitos ben�e�ossemelhantes. Proveniente do tao��smo, ele ontinua, na China atual, a ser pratiado por milh~oes dehomens e mulheres.Na �Afria, na �Asia, na Am�eria Latina e no Oriente M�edio, in�umeras dan�as rituais que levam aotranse onsiente onseguem efeitos idêntios.
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Par a onluir, as pr�atias meditativas levam ao que Abraham Maslow denominou de \experiêniase estados ulminantes", que desbloqueiam e despertam os grandes valores humanos e espirituais5 (verquadro 8 na p�agina seguinte).Aparentemente manique��sta, nossa lassi�a�~ao dos valores em omportamentos onstrutivos edestrutivos n~ao �e de maneira alguma uma avalia�~ao absoluta. Sabemos que o novo se onstr�oia partir da destrui�~ao do velho edif��io. Em outras palavras, sabemos que h�a formas destrutivasneess�arias �a onstru�~ao da paz e dos estados de harmonia.Quadro 8OS VALORES E O COMPORTAMENTOCENTRO VALORES COMPORTAMENTOENERG�ETICO DESTRUTIVO POSITIVOtranspessoal respeito, boa vontade,uni~ao, lealdade fehamento, divis~ao,julgamento, deson-�an�a harmonia, solidari-edade, sineridade,on�an�aonheimento saber, lareza, ver-dade, beleza ignorânia, mentira,dissimula�~ao medita�~ao, reex~ao,autodesobertainspira�~ao riatividade imita�~ao imagina�~ao, intui�~ao,ria�~aoamor altru��smo, harmonia,ternura agress~ao, ego��smo ompreens~ao, empa-tia, ajudapoder equanimidade, res-ponsabilidade domina�~ao, de-pendênia oopera�~ao, liberdadesensualidade prazer possessividade, apego ompartilharseguran�a defesa do orpo,sa�ude, onforto violênia, agress~ao, fe-rir, matar n~ao-violênia, ora-gem, paz3.11 Metodologia Pedag�ogiaSugerimos o seguinte desenvolvimento do onte�udo desta parte do M�odulo 3:Curto prazo1. Motiva�~ao iniial dos partiipantes e ria�~ao de um lima aloroso e alegre (dan�a e perguntas).2. Passado, presente e futuro da humanidade: emprego do m�etodo \huva de id�eias" (brainstor-ming), para fazer um balan�o do passado e do presente, omparando-os aos desejos para ofuturo. O prop�osito �e que os aprendizes tomem onsiênia da distânia enorme que separa osideais de paz da humanidade e a realidade atual e passada.3. Os obst�aulos �a paz: breve resumo da teoria fundamental do proesso de destrui�~ao da paz.4. Eologia interior:- A gênese da \neurose do para��so perdido". Demonstra�~ao te�oria e dramatiza�~ao (verquadro 7 na p�agina 71).- A paz do orpo. Relaxamento e onselhos alimentares.- A paz do ora�~ao. Consientiza�~ao das emo�~oes destrutivas. Visualiza�~ao de um novoprograma onstrutivo. As psioterapias. As qualidades do ora�~ao e seu despertar.5MASLOW, A. Vers une psyhologie de l'�otre. Paris: Fayard, 1972.39



- A paz de esp��rito. Como sair da fragmenta�~ao? A dan�a da vida. A medita�~ao. Asexperiênias ulminantes.M�edio e longo prazosO plano aima pode ser retomado em detalhes om a olabora�~ao de bons pro�ssionais ou mestresdas diferentes disiplinas menionadas no texto: relaxamento, ioga, medita�~ao, tai hi huan, m�ediose terapeutas de diferentes esolas.Al�em das psioterapias, um programa a longo prazo pode ser uma exelente oasi~ao para fazeruma introdu�~ao �as tradi�~oes espirituais a que se referem a Delara�~ao de Veneza e a Delara�~ao deVanouver.3.12 A Arte de Viver em Paz om os OutrosJ�a vimos omo o homem em desarmonia ria uma soiedade violenta, doente e destrutiva. Em busade ulpados para a situa�~ao, questionamos: quem ome�ou tudo isso, o homem, ao agredir seussemelhantes, ou a soiedade, que astiga sem piedade at�e mesmo os inoentes?Pode-se dizer que uma grande parte das atitudes, das opini~oes e dos omportamentos aprovadossoialmente resulta de onsensos paradoxais e geradores da violênia.Entre essas aberra�~oes est�a o oneito de \guerra justa", que tem at�e mesmo um s�olido apoio legal.Assim, �e \normal" que um ex�erito mate todos os seus inimigos, uma vez delarada a guerra. Maisdo que isso: matar torna-se um \direito"! Como onseq�uênia, os jovens de todo o mundo aprendema manusear armas e a assassinar sem piedade.Consenso an�alogo reinava em outros tempos a respeito do duelo para \lavar a honra ferida". Todosonordavam om uma pr�atia hoje onsiderada ruel, fora de moda e at�e um tanto rid��ula. A leiaompanhou essa evolu�~ao e baniu o ostume, tornando-o ilegal.Os dois exemplos provoam questionamentos em rela�~ao �a guerra, uma esp�eie de duelo oletivo.Quando ela tamb�em ser�a prosrita? Podemos esperar que o mundo evolua a ponto de banir a violêniados ampos de batalha?�E om esse objetivo que trabalhamos. Para tanto, �e neess�ario ajudar a humanidade a sair de suaômoda \normose". S�o o desenvolvimento da plena onsiênia impedir�a que homens e mulheres seadaptem a normas injustas, violentas e ru�eis.Isso implia um esfor�o voltado tanto para o plano soial quanto para o esp��rito humano. Seposs��vel, isso deve ser feito simultaneamente.3.13 As Três Manifesta�~oes Soiais da EnergiaNo terreno das iênias soiais, temos uma enorme quantidade de trabalhos de pesquisa e projetosde a�~ao referentes �a guerra, �a violênia e �a paz6. Vamos lassi��a-los em fun�~ao do modelo n~aofragmentado de energia.Da mesma forma que nos asos anteriores, ressaltamos que as distin�~oes que faremos aqui entre astrês formas soiais de energia servem apenas ao prop�osito did�atio. Na verdade, elas s~ao integradase interdependentes.6UNESCO. �Eduation for international ooperation and peae at the primary shool level. Paris: Uneso, 1983.CHRISTOPH, W., et oll. Handbook on peae eduation. Frankfurt: Ipra, 1974. BOULDING, E. The hild andnon-violent soial hange. 40



1) A ultura: orresponde, no plano soial, �a inteligênia humana. Constitui um onjunto de on-sensos, opini~oes, atitudes, h�abitos, sentimentos, pontos de vista, oneitos, estere�otipos, preoneitos,omportamentos e leis de determinada soiedade.Expressa-se por meio da arte em todas as suas formas, do onheimento ient���o, da �loso�a, dosvalores espirituais e religiosos. Transmite-se por institui�~oes soiais, omo as menionadas aima.2) Os v��nulos assoiativos: orrespondem, no plano soial, �a vida para o ser humano. Constituemo onjunto de rela�~oes, intera�~oes e omunia�~oes entre pessoas, grupos e institui�~oes. Materializam-se em institui�~oes soiais, omo a fam��lia, a esola, o Estado, a igreja, a empresa, o lube et.3) A eonomia de bens materiais: orresponde, no plano soial, ao orpo humano. Trata-se daprodu�~ao, distribui�~ao, onsumo, alimenta�~ao e irula�~ao de riquezas, entre outros itens. Realiza-sepor interm�edio do trabalhador isolado ou organizado em empresas privadas e p�ublias.A ada forma soial de energia orrespondem m�etodos diferentes de edua�~ao para a paz. Desre-veremos os mais importantes e e�ientes, elaborados no urso dos �ultimos quarenta anos de aeleradodesenvolvimento ient���o e tenol�ogio.Podemos distinguir três modalidades de edua�~ao soial para a paz:1. A edua�~ao ultural para a paz.2. A edua�~ao soial para a paz.3. A edua�~ao eonômia para a paz.Seguem alguns oment�arios esseniais sobre ada uma.3.13.1 A edua�~ao ultural para a pazComo o demonstra Johan Galtung7, trata-se de transformar valores. N~ao �e uma tarefa simples,porque oneitos, opini~oes e sentimentos s~ao gravados profundamente em nossa onsiênia desde aprimeira infânia.Assinalemos, ent~ao, as prinipais a�~oes pedag�ogias em urso ou reomendadas atualmente:1) O ensino e a difus~ao da Carta Internaional dos Direitos do Homem8: a Organiza�~ao dasNa�~oes Unidas vem fazendo um enorme esfor�o pedag�ogio para difundir os valores relativos aosdireitos humanos em todos os pa��ses do mundo.Inlu��da nesse esfor�o, a Uneso publiou em 1986 um guia para o ensino dos direitos do homemem todos os n��veis e em todas as formas de edua�~ao.No editorial da publia�~ao9, G.B. Kutukdjan nos d�a um apanhado geral das \grandes li�~oes aserem tiradas dos trabalhos pedag�ogios dos �ultimos anos" e a�rma que \talvez os direitos do homemdevam ser uma disiplina suplementar a aresentar aos urr��ulos esolares". Segundo ele, essa novadisiplina seria formada por verdadeiras \aulas de liberdade e demoraia".2) A edua�~ao pela paz na m��dia: a imprensa (jornais, revistas, r�adio, TV) e a publiidade s~aove��ulos de grande for�a para a difus~ao dos valores da paz. No entanto, os meios de omunia�~aovêm sendo usados de forma totalmente diferente.7GALTUNG, J. On peae eduation in handbook of peae eduation. Frankfurt-Oslo: IPRA, 1974.8Droits de L'Homme - La Charte Internationale des Droits de L'Homme. Nova York: ONU, 1988.9Enseignement des droits de l'homme. Paris: Uneso, 1986. Kutukdjan, G.B. \Editorial", pp. 1-2.41



V�arios espeialistas areditam que a veiula�~ao de mensagens violentas ontribui para tornar omundo mais feroz. Apesar disso, h�a eduadores pesquisando seriamente formas pelas quais a m��diapoderia se transformar num instrumento de paz.Numerosos estudos j�a foram feitos sobre o papel eduativo que TV, jornais e publiidade deveriamassumir. Todos eles partem do prin��pio de que a m��dia tem um poder de onvenimento extraor-din�ario que deve ser trabalhado para fortaleer as energias positivas. Uma s��ntese desses dados podeser enontrada na publia�~ao da Uneso A edua�~ao nas m��dias10.Na sua introdu�~ao a uma publia�~ao da Uneso, George Gerner delara: \A violênia e o terrorna m��dia d~ao �as rela�~oes soiais uma imagem onitiva. Mostram omo a for�a pode ser empregadapara dirigir, isolar, dominar, provoar ou destruir. Algumas pesquisas itadas demonstram que aporentagem do onte�udo de violênia aumentou onsideravelmente nas enas de TV, atingindo maisda metade dos programas"11.�E poss��vel reaproximar a edua�~ao dos meios de omunia�~ao12. Tudo india que isso estejaoorrendo em in�umeros pa��ses. Ao menos �e o que se deseja.3) Outras propostas pedag�ogias: o assunto da edua�~ao para a paz �e vast��ssimo, e as perspetivas,in�umeras. Para o objetivo desta obra, vamos nos ontentar, por ora, em itar as mais importantesexperiênias.- Forma�~ao e fomento de biblioteas dediadas ao tema da paz e introdu�~ao do assunto nosaervos j�a existentes.- Inlus~ao da edua�~ao jur��dia para a paz nas fauldades de Direito.- Estudo e difus~ao de uma hist�oria mundial da paz, de modo a equilibrar a tendênia dos manuaisesolares, que privilegiam os relatos de batalhas, massares, vit�orias e derrotas.- Desenvolvimento de uma ultura hol��stia nas empresas e organiza�~oes governamentais e n~ao-governamentais, a ome�ar pelos �org~aos da ONU. Essa ultura dever�a levar igualmente emonsidera�~ao o ser humano, a produ�~ao e o meio ambiente, indispens�aveis �a paz.- Edua�~ao dos militares para a paz om a introdu�~ao, nas aademias militares, de disiplinasligadas ao papel dos ex�eritos na preserva�~ao da paz13.- Edua�~ao para o desarmamento, uma outra fae da quest~ao preedente. Torna-se importanteque os estudantes desenvolvam um senso r��tio em rela�~ao �a violênia. A meta �e que elesquestionem os arsenais existentes e a pr�opria institui�~ao da guerra.3.13.2 A edua�~ao soial para a pazA instaura�~ao de uma vida soial pa���a depende, omo j�a vimos, da edua�~ao individual para apaz. Mas isso n~ao basta. �E neess�aria uma a�~ao direta sobre as rela�~oes humanas interpessoais, intere intragrupais e internaionais.In�umeros m�etodos foram elaborados a esse respeito, sobretudo ap�os a Segunda Guerra Mundial.Citemos alguns:10GERNER, G. Violene et terreur dans les m�edias. Paris: Uneso, 1989.11UNESCO. L'�eduation aux m�edias. Paris: Uneso, 1984.12OUCHON, M. \�Eduation et m�edias de masse: ontraditions et onvergenes". Rivista Perspetives, n�umero 52,jan.-mar., 1982.13Conlus~ao do Semin�ario \Militares pela Paz", realizado em abril de 1990, na Funda�~ao Cidade da Paz/UniversidadeHol��stia Internaional de Bras��lia. 42



- A dinâmia de grupo sob suas diferentes formas: T-Group, laborat�orios de sensibiliza�~ao dasrela�~oes interpessoais, laborat�orios intergrupais, lideran�a de reuni~oes, treinamento de lide-ran�a. Seu prinipal objetivo �e identi�ar e tratar os obst�aulos �a omunia�~ao e as ausas doonito.- Psiodrama, Soiodrama, Dramatiza�~ao e Soiometria: m�etodos riados por J.L. Moreno ujasaplia�~oes para a edua�~ao soial da paz s~ao aprei�aveis.- Jogos de estrat�egias da paz: atividades n~ao-ompetitivas que estimulam a oopera�~ao. Baseiam-se na elabora�~ao de estrat�egias internaionais que permitem alan�ar a paz e prever, em ertamedida, as rea�~oes dos advers�arios.- Artes mariais, aikido e judô do Jap~ao: desenvolvem o esp��rito pa���o e o respeito para omo advers�ario, assim omo a sensibilidade energ�etia intra e interpessoal.- Estudos interpartid�arios: s~ao a�~oes que podem desenvolver-se �a base de simp�osios e reuni~oes.Nelas, os pol��tios estudariam juntos os valores que poderiam ajud�a-los a se unir, al�em dasdiferen�as ideol�ogias.- Reuni~oes, onferênias e semin�arios inter-religiosos: vêm aonteendo om mais freq�uênianos �ultimos trinta anos. Aproximam e estimulam a ompreens~ao entre os representantes dasdiversas tradi�~oes espirituais.3.13.3 A edua�~ao eonômia para a pazEnquanto reinarem a mis�eria, a fome, a doen�a, a mortalidade infantil, a superpopula�~ao e o aban-dono de milh~oes de rian�as nas ruas, n~ao poder�a haver paz. Nem em nossa onsiênia, nem nasrela�~oes naionais e internaionais.De fato, por raz~oes que n~ao nos abe avaliar aqui, mas que enontram sua origem na \fantasia daseparatividade" e na possessividade, os regimes eonômios atuais resolveram apenas parialmenteessa quest~ao essenial.Para que haja possibilidade de edua�~ao eonômia para a paz, �e neess�ario elaborar uma teoriaeonômia para a paz, que leve em onsidera�~ao, simultaneamente, os fatores individuais, soiaise eol�ogios. Em suma, preisa-se de uma nova eonomia hol��stia, que integre e ultrapasse asontribui�~oes positivas dos sistemas eonômios atuais.Equipes interdisiplinares deveriam reunir-se para fazer reomenda�~oes aos diferentes pa��ses domundo. Tais propostas seriam baseadas nos ino \e" preonizados por Pierre Dansereau: eolo-gia (meio ambiente), etologia (h�abitos e ostumes), eonomia (produ�~ao e amplia�~ao da riqueza),etnologia (diversidade ultural entre os povos) e �etia (busa do bem)14.Por enquanto, limitamo-nos, neste t�opio, �as seguintes atitudes:- Continuar a ritiar os aspetos violentos e ru�eis dos sistemas eonômios atuais. Pratia-mente todos os m�etodos pedag�ogios podem ser empregados nesse sentido. Johan Galtung,por exemplo, prop~oe o emprego da dramatiza�~ao para viver os efeitos dos diferentes sistemassoioeonômios.- Difundir e enorajar os movimentos e atitudes para orrigir a situa�~ao atual. Entre eles,podemos itar:14DANSEREAU, P. La terre des hommes et le paysage int�erieur. Quebe: Lemea, 1973.43



1. A simpliidade volunt�aria: movimento iniiado por Shumaher em seu livro Small isBeautiful15 e ampliado sob esse t��tulo por Duane Elgin16. O autor do termo, RihardGregg, de�niu-o da seguinte maneira: \Simpliidade volunt�aria signi�a pureza de in-ten�~oes, sineridade e honestidade interior. Visa pôr ordem na energia e nos desejos, paraassegurar maior abundânia de vida. Implia organizar deliberadamente a vida para �nssigni�ativos".2. O onforto essenial: n~ao �e simples de�nir o onforto essenial, porque ele depende do n��veleonômio de ada popula�~ao. Um indiano ter�a neessidades b�asias muito diferentes dasde um europeu.Sobre um ponto, no entanto, h�a aordo: �e essenial garantir a sobrevivênia do homem.Assim, todos os seres humanos preisam - no m��nimo - de alimentos su�ientes para mantera sa�ude, vestimentas e moradia para se proteger das intemp�eries.Os pa��ses desenvolvidos podem ser eduados par a ajudar o Tereiro Mundo a atingir pelomenos esse m��nimo. Ao mesmo tempo em que se suprem neessidades b�asias, refor�a-se a tese da simpliidade volunt�aria e se ombatem a aliena�~ao e a indiferen�a, muitogeneralizadas no nosso tempo.S�o o futuro poder�a responder se essas medidas ontribuir~ao para um menor onsumo nospa��ses desenvolvidos, em benef��io do aumento do onforto essenial no Tereiro Mundo.�E esse, ali�as, o esp��rito do Relat�orio Brundtland das Na�~oes Unidas, que prega o desen-volvimento sustent�avel omo �unia forma de salvar o planeta.3.14 Metodologia Pedag�ogiaCurto prazoNos itens a seguir, relaionados a onsulta ao livro dever�a oorrer somente ap�os as aulas expositivase as experiênias pr�atias propostas e visar�a ao aprofundamento do onte�udo viveniado.A reomenda�~ao visa garantir um maior impato da abordagem hol��stia sobre os aprendizes,porque os submeter�a ao hamado \efeito surpresa". Outra vantagem deorre do fato de algumast�enias s�o surtirem efeito se apliadas por grupos de eduadores. O ontato puramente inteletualom esses onte�udos, portanto, ou pea pela inutilidade ou, na pior das hip�oteses, �e franamenteontra-indiado.1. A paz om os outros: o que �e? (Exposi�~ao e debate.)2. Como aontee o proesso de destrui�~ao da eologia soial? (Exposi�~ao e debate.)3. Breve disuss~ao sobre o proesso de destrui�~ao da harmonia interior e suas reperuss~oes sobrea harmonia soial. Comenta-se a destrui�~ao da paz no plano da ultura, da soiedade e daeonomia.4. Experiênia de dinâmia de grupo sobre os oneitos e preoneitos ulturais: o que divide e oque une o grupo.5. A reonstru�~ao da paz na soiedade (exposi�~ao e debate).A partir deste t�opio, india-se a leitura pr�evia, seguida de disuss~ao:15SCHUMACHER, E. F. Small is beautiful. Paris: Seuil, 1963.16ELGIN, D. Voluntary simpliity. Nova Jersey: William Morrow, 1988.44



1. O onforto essenial.2. A simpliidade volunt�aria.3. A nova motiva�~ao pro�ssional.4. As ausas da guerra e da paz.5. A edua�~ao para a paz.6. A intera�~ao espiritual (experiênia de grupo).7. A Carta Internaional dos Direitos do Homem.8. Os valores universais.M�edio e longo prazosA olabora�~ao de psiossoi�ologos, soi�ologos, antrop�ologos e eonomistas ser�a de grande utilidadeao desenvolvimento deste onte�udo.Propomos a mesma programa�~ao indiada para o urto prazo, omplementando-a om palestrasdos pro�ssionais anteriormente itados e om disuss~oes sobre a seguinte bibliogra�a auxiliar:1. M'BOW, Mamadou-Mahtar et oll. Consensus and peae. Paris.2. DIVIER, Pierre-Fran�ois. Guide pratique de la paix mondiale. Marval, 1985.3. FERENCE, B.B.; KEYES Jr., Ken. Planethood ou les itoyens du monde. Pref�aio de RobertMuller. Quebe: Knowlton, 1989.4. MARQUIER, Dumont, A. Le d�e� de l'humanit�e. Quebe: Knowlton.5. Uneso yearbook on peae and onit studies. Paris: Uneso.3.15 A Arte de Viver em Paz om a NaturezaA natureza �e uma express~ao da energia universal. Como seres humanos, somos parte dela ao mesmotempo em que ela �e parte de n�os. Em outras palavras, integramos a natureza ao mesmo tempo emque ela nos integra.Isso paree muito simples. Mas n~ao �e! A \fantasia da separatividade" separou-nos do universo enos transformou nos prinipais advers�arios da vida sobre o planeta.A arte de viver em paz om o meio ambiente onsiste, ent~ao, em tornar o ser humano onsientede que ele �e parte indissoi�avel da natureza. O objetivo �e restabeleer uma vis~ao hol��stia �osmia(transpessoal e universal). Trata-se do �ultimo est�agio de uma esalada evolutiva que ome�ou pelaonsiênia pessoal ego��sta, passou pelo plano soial e atingiu a dimens~ao planet�aria.3.16 Por uma Pedagogia Eol�ogiaA pedagogia eol�ogia pretende sensibilizar o homem para o fato de que n~ao h�a fronteiras reais entrea sua natureza e a do universo. �E a mesma energia em formas distintas, omo j�a vimos antes.45



Quando a humanidade se der onta desse fato, ela se empenhar�a na preserva�~ao do meio ambiente.Pois pereber�a que, se n~ao o �zer, estar�a matando os pr�oprios desendentes, meninos e meninas quen~ao suportar~ao a atmosfera polu��da, os rios, lagos e oeanos mortos.Fixada a meta essenial de uma pedagogia eol�ogia, vejamos omo realiz�a-la.Como j�a �zemos anteriormente, desenvolveremos esse onte�udo a partir das três grandes mani-festa�~oes da energia no plano da natureza: a mat�eria, a vida e a informa�~ao.J�a sabemos que essas manifesta�~oes s~ao indissoi�aveis, simples varia�~oes da mesma energia pri-mordial. Assim, a vida abriga-se na mat�eria, que serve de suporte �a informa�~ao.Como exemplo desse trip�e energ�etio, tomemos o aso de uma �arvore qualquer. A vida dessevegetal manifesta-se pelo fato de ela naser, reser, reproduzir-se e, mesmo, morrer.Mas essa vida aloja-se em uma estrutura material, omposta, nesse aso, de elulose, loro�la, saisminerais, �alio, gordura e tantas outras oisas que omp~oem a raiz, o trono, as folhas, os frutos eas ores.O aspeto informaional se expressa pelo �odigo gen�etio que as sementes do vegetal arregam.�E ele que \informa" �as substânias qu��mias omo elas devem se agrupar para formar uma �arvorenova.Esse mesmo meanismo oorre tamb�em om o homem: a mat�eria (arne, ossos, sangue, artilagenset.) �e, enquanto tal, inerte. A vida, ao se abrigar nesse onjunto de substânias, torna-o apaz dereser e se reproduzir.Os �lhos nasem, omo se sabe, em deorrênia do enontro de um �ovulo om um espermatoz�oide,portadores das informa�~oes gen�etias neess�arias �a forma�~ao de um novo ser. Nesse sentido, pode-sedizer que a omunia�~ao - em si mesma - �e um proesso vital, que enontra sua express~ao m�aximano amor.Como a�rma David Bohm17, a informa�~ao �e a express~ao das leis da sabedoria, que d~ao ordem aouniverso.A forma mais direta de atingir a paz onsiste em fazer om que ada ser humano onstate aidentidade existente entre suas estruturas ps��quia, vital e f��sia e os sistemas ibern�etios, vitais emateriais do universo.Em suma, abe propiiar a ada homem a possibilidade de ver que os mundos interior e exterior,o sujeito e o universo nada mais s~ao que manifesta�~oes distintas da mesma energia.Torna-se evidente que todo o trabalho ome�a por \eduar o eduador". �E preiso onvenê-loprofundamente da neessidade de esapar da \fantasia da separatividade", na qual a maioria dahumanidade est�a submersa.Vamos agora nos oupar desses três aspetos da pedagogia eol�ogia:1. A pedagogia eol�ogia da mat�eria.2. A pedagogia eol�ogia da vida.3. A pedagogia eol�ogia da informa�~ao.Come�aremos por analisar os eossistemas, onebidos enquanto manifesta�~oes materiais do uxode energia num determinado meio ambiente.Expliando melhor: os animais, as plantas, a atmosfera, o solo e o lima se relaionam todo otempo. Uns resem �a usta dos outros. Uns se alimentam dos outros. E essa troa de energia17BOHM, David. La pl�enitud de l'univers. Paris: Ed. du Roher, 1987.46



aontee dentro de parâmetros muito deliados, que garantem a preserva�~ao e a manuten�~ao detodos os omponentes originais.Quebrar o equil��brio energ�etio de um eossistema �e, por isso, a melhor maneira de destru��-lo,omo mostra Pierre Dansereau18.Simpli�adamente, o uxo de energia oorre da seguinte forma: as substânias ontidas no soloe na atmosfera s~ao absorvidas pelas plantas. Estas, por sua vez, s~ao onsumidas pelos herb��voros.Animais arn��voros devoram os vegetarianos. Ao morrer e se deompor, plantas e animais devolvemao solo o que dele tomaram para reser. Para exempli�ar a fragilidade desse equil��brio, tome-seum aso de superpopula�~ao.Imagine que, no eossistema itado, os animais arn��voros se multipliquem desontroladamente.A onseq�uênia imediata ser�a a diminui�~ao do n�umero de animais herb��voros, que podem at�e seextinguir. Privados de seu alimento natural, os arn��voros tamb�em podem vir a desapareer desseh�abitat.Os primeiros bene�i�arios de tal situa�~ao ser~ao as plantas, porque �ar~ao livres dos vegetarianos,que delas se alimentam. Mas elas ome�ar~ao a se multipliar desontroladamente. Esgotar~ao o soloe ausar~ao mudan�as lim�atias na regi~ao.Como se perebe, a mudan�a de uma pe�a no xadrez eol�ogio ausa um sem-n�umero de altera�~oes,e a manuten�~ao das ondi�~oes do equil��brio ambiental depende da preserva�~ao das rela�~oes energ�etiasentre as v�arias partes do eossistema.N~ao �e dif��il fazer om que os estudantes perebam que h�a vida neles e no universo, e que se tratada mesma vida. Uma an�alise omparativa da evolu�~ao do ser humano, das plantas e dos animaispode refor�ar esse trabalho.Relaionar a informa�~ao e a inteligênia que regem os eossistemas ao pensamento e �a inteligêniahumana serve para demonstrar que h�a uma sabedoria imanente ao homem e �a natureza.Mas, no ome�o do trabalho de sensibiliza�~ao, essa tese pode esbarrar em resistênias te�orias oumesmo ideol�ogias. Eis por que a demonstra�~ao dever�a se realizar no plano da observa�~ao rigorosados fatos.A ada estudante aber�a fazer analogias e tirar onlus~oes a respeito. O mestre n~ao deve tentarimpor ren�as por meio de sua for�a moral ou de oa�~ao. O m�aximo que ele pode pretender �e orientaros passos do aprendiz.Assim, �e poss��vel ao eduador propor reex~oes omo: \Medite sobre a realidade de uma semente.Pense sobre omo ela n~ao passa de um programa para a onstru�~ao de uma �arvore que n~ao existeainda. Reita sobre a semelhan�a desse proesso om um programa de omputador, que nada mais�e que um onjunto de opera�~oes visando �a onstru�~ao de algo que n~ao existe ainda. Agora veja seh�a analogia entre o programa da semente, ou o de um omputador, e a informa�~ao ontida em um�ovulo ou espermatoz�oide. V�a al�em. N~ao seria poss��vel pensar nas leis da f��sia ou naturais omoprogramas que regem a onstru�~ao do pr�oprio universo?".A \fantasia da separatividade", no que diz respeito �as rela�~oes homem-natureza, pode ser on-vertida em trabalho de reintegra�~ao hol��stia, om a ajuda de uma pedagogia b�asia que inentiverela�~oes harmoniosas om o meio ambiente.O programa MAB (Men and the Biosphere Programme), da Uneso, �e uma fonte de informa�~aopara a elabora�~ao desses urr��ulos, al�em de forneer m�etodos de edua�~ao e treinamento19.Trata-se de provoar uma atitude de respeito profundo por este planeta, mostrando-o omo umprolongamento de n�os mesmos. Essa sensibiliza�~ao pretende abrir aos seres humanos a id�eia de que,18DANSEREAU, P. La terre des hommes et le paysage int�erieur. Quebe: Lemea, 1973.19UNESCO. Man belongs to the earth. Paris: Uneso, 1988.47



entre eles e o osmos (a Terra inlu��da), existe um ord~ao umbilial invis��vel e impresind��vel.A Delara�~ao das Responsabilidades Humanas para a Paz e o Desenvolvimento Sustent�avel, daUniversidade da Paz da ONU, �e um doumento que deveria obrigatoriamente fazer parte desse tipode urr��ulo. Ela fornee apoio te�orio e �etio a todas as prinipais id�eias que desenvolvemos ao longodeste manual20.Para enerrar esta obra, gostar��amos de ressaltar que muito do que aqui foi dito pode ser ompre-endido om o aux��lio exlusivo do �erebro. Cuidado! A ompreens~ao raional de nada valer�a se osaprendizes n~ao prourarem integr�ala �as dimens~oes do esp��rito e do ora�~ao.Se, enquanto estudantes, eles se omitirem em rela�~ao �a neess�aria supera�~ao da \fantasia da sepa-ratividade", ontinuar~ao a pensar uma oisa, sentir outra e sonhar om uma tereira. Permaneer~ao,portanto, im�oveis. Paralisados pela ontradi�~ao.Areditamos �rmemente que a paz esteja ao alane da m~ao, mas �e preiso que ada um ahe suaresposta para a quest~ao: \O que posso e vou fazer a urto e m�edio prazos pela paz?".Se isso ome�ar a ser feito j�a, um amanh~a sem guerras estar�a garantido. Por tudo isso, ao trabalho!3.17 Metodologia Pedag�ogiaEis o plano e as t�enias que propomos para o bom desenvolvimento da arte de viver em paz om anatureza:Curto prazo1. O proesso de destrui�~ao da natureza (exposi�~ao verbal).2. O restabeleimento da harmonia om a natureza (exposi�~ao verbal).3. A paz om a natureza (exposi�~ao verbal).4. A mat�eria. Viagem pela mat�eria exterior e interior. T�enias de visualiza�~ao sobre os temasda terra, da �agua, do fogo, do ar e do espa�o.5. A vida exterior e interior. De onde viemos, onde estamos, aonde vamos? Uma experiêniavivida na natureza, em grupos de duas pessoas.6. A informa�~ao, a inteligênia exterior e interior. Conentra�~ao e reex~ao sobre uma semente esobre o proesso de pensamento e riatividade.7. A dissolu�~ao da \fantasia da separatividade" (demonstra�~ao verbal).8. O que �z e o que fa�o atualmente para a paz e o meio ambiente? Cada um faz uma lista dea�~oes passadas e presentes.9. Projeto de ontribui�~ao pessoal �a paz e ao meio ambiente. �E importante que o urso termineom a �rme resolu�~ao de ontribui�~ao �a paz e �a eologia e que essa resolu�~ao seja refor�ada porum projeto pessoal de a�~ao visando a este �m.M�edio e longo prazosDeve-se aresentar ao que foi proposto no programa de urto prazo a seguinte rela�~ao de ativi-dades:20\Delara�~ao das Responsabilidades Humanas para a Paz e o Desenvolvimento Sustent�avel". Costa Ria: Univer-sidade da Paz da ONU, 1989. 48



1. Exposi�~ao sobre o meio ambiente organizada pelos pr�oprios estudantes.2. Grupos de pesquisas.3. Palestras de eologistas.4. Proje�~ao de �lmes e v��deos sobre a devasta�~ao ambiental e solu�~oes efetivas para esse problema.5. Exurs~oes e viagens em grupo.
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Cap��tulo 4Conlus~aoPara terminar eu gostaria de sair do estilo aadêmio deste livro para entrar em ontato direto omo ora�~ao do leitor.Esta obra onstitui na realidade uma s��ntese de tudo o que aprendi de essenial em toda a minhaexistênia, sobre uma nova maneira de viver, e de viver em paz.Pois o que me levou pessoalmente a esrever esta obra �e uma longa hist�oria que reete a rise queestamos vivendo, em que h�a ada vez mais violênia, que por sua vez �e o reexo de uma rise queafeta a nossa juventude e seus pais: uma rise do sentido da existênia.Apesar de j�a ter esrito esta minha hist�oria em dois livros, A revolu�~ao sileniosa e L�agrimas deompaix~ao, apresento aqui um resumo para aqueles que n~ao os leram.Eu mesmo passei por uma rise desta e aprendi a duras penas que rise n~ao �e oisa ruim - dependedo que a gente faz dela. Pode ser uma grande oportunidade para evoluir e se transformar.Aos 33 anos, eu me enontrava, apesar da idade, no auge do suesso. Tinha tudo e mais do quejamais sonhara ter: argos, dinheiro, fama, livro best-seller na lista do jornal O Globo, onsult�oriode psiologia montado, dava entrevistas �a TV, era professor de universidade.E me sentia profundamente infeliz, a ponto de desabar em horo, dominado pelo t�edio, no meio deuma pra�a vazia, num domingo vazio, e eu mesmo vazio. Mais tarde desobri que tinha onjugado overbo ter sob todas as modalidades, o que me haviam ensinado. Mas ningu�em me passou a maneirade Ser, nem meus pais, nem meus professores de jardim, prim�ario, seund�ario ou superior. Ningu�emme omuniou o que �e essenial e o que �e aess�orio.A rise me levou a um âner; fui operado, �z radioterapia e meu m�edio me informou que eupreisava esperar ino anos para saber se estava urado ou n~ao. Foi a�� que vieram a tona as grandesquest~oes da existênia: o que �e que eu fa�o aqui nesta Terra? Eu tenho algum papel, alguma miss~ao?E depois da morte, o que �e que tem?Essas perguntas me levaram a prourar e enontrar aminhos para respostas e sa��da da rise.Resolvi fazer psian�alise no div~a quatro vezes por semana e aprender a pratiar ioga. Um aminhooidental e um aminho oriental. Eu estava fazendo exatamente o que reomendava a Delara�~aode Veneza da Uneso, em anexo, uns vinte anos depois. Sa�� da minha rise, desobri minha voa�~aohumanista na psian�alise, e no ioga, fun�~oes adormeidas me permitiram ver diretamente a energia,o que mudou minha vis~ao do lugar do ser humano no universo.Essas experiênias foram refor�adas num retiro de três anos de ioga tibetano, onde aprendi muitosobre a tradi�~ao do Dalai-Lama.�E bem verdade que j�a muito edo aprendi sobre paz e fronteiras, pois nasi numa fam��lia de trêsreligi~oes em onito. 51



E al�em disso nasi numa fronteira, da Fran�a om a Alemanha, em guerras peri�odias. Assim,muito edo aprendi sobre o valor relativo das fronteiras. Na realidade n~ao existe nenhuma fronteiraem lugar nenhum; todas as fronteiras s~ao ria�~oes da mente humana - logo, n~ao existem. E �e emima de fronteiras que n~ao existem que se fazem as guerras!�E por isso que muito edo sonhei om um mundo de paz. J�a om 8 anos de idade reuni amigos eprimos e, om o humor que n~ao me falta, para dirimir os onitos religiosos da minha fam��lia sugeria ria�~ao da assoia�~ao at�olia dos judeus protestantes . . .Em plena guerra mundial, apresentei-me �a guerrilha franesa para expulsar os nazistas. Pediram-me para esolher uma metralhadora, daquelas que foram mandadas por p�ara-quedas por avi~oesbritânios. Algo muito forte em mim gritou: N~ao, n~ao quero matar! E me oferei para ser enfermeiroda Cruz Vermelha, e, felizmente para mim, nuna matei ningu�em. Eu j�a era n~ao-violento semonheer o \ahimsa" de Gandhi: partiipei ativamente da elimina�~ao dos nazistas, mas sem violêniae sem �odio, om amor. Na realidade, nuna onsegui odiar os alem~aes; para mim eram seres humanosomo n�os.Um dia eu estava andando nos trilhos de um trem que ia passar heio de nazistas, e meus ompa-nheiros estavam explodindo uma ponte. Ent~ao, sonhei, e me vi bem nitidamente no futuro riandouma institui�~ao eduaional om todos os m�etodos modernos de edua�~ao a servi�o da paz. Eu tinha18 anos.E aqui est�a a realiza�~ao do meu sonho: a Unipaz instalada em trinta unidades no Brasil e nomundo; o m�etodo da Avipaz em plena aplia�~ao a milhares de pessoas, e o presente livro j�a em seisl��nguas.Isso me d�a muita paz e alegria. Mas o que me d�a mais feliidade ainda �e ouvir delara�~oesentusiasmadas de pessoas que �zeram a Avipaz: \Muito obrigado! �E disto que eu preisava! Estesemin�ario est�a iniiando uma mudan�a profunda na minha existênia; j�a me sinto outra pessoa!".S�o me resta emitir um voto: que este livro sirva de semente para uma profunda transforma�~aodos seus leitores!
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Cap��tulo 5Anexos
5.1 Delara�~ao de VenezaDelara�~ao de VenezaCiênia e as Fronteiras do Conheimento:Pr�ologo do nosso Passado CulturalVeneza, It�alia, 3 a 7 de mar�o de 1986Em oopera�~ao om a Fondazione Giorgi Cini, a UNESCO promoveu em Veneza, It�alia, de 3 a 7de mar�o de 1986, o simp�osio \Ciênia e as fronteiras do onheimento: pr�ologo do nosso passadoultural". O simp�osio, que reuniu 19 partiipantes de todo o mundo e de distintas espeialidades,ulminou om um doumento que sintetiza as disuss~oes havidas e passou a ser onheido omoDelara�~ao de Veneza.Delara�~ao de Veneza1. Estamos testemunhando uma importante evolu�~ao no ampo das iênias, resultante das re-ex~oes sobre iênia b�asia (em partiular pelos desenvolvimentos reentes em f��sia e embiologia), pelas mudan�as r�apidas que elas oasionaram na l�ogia, na epistemologia e na vidadi�aria mediante suas aplia�~oes tenol�ogias. Contudo, notamos ao mesmo tempo um grandeabismo entre uma nova vis~ao do mundo que emerge do estudo de sistemas naturais e os valoresque ontinuam a prevaleer em �loso�a, nas iênias soiais e humanas e na vida da soiedademoderna, valores amplamente baseados num determinismo meaniista, positivismo ou hilismo.Areditamos que essa disrepânia �e danosa e, na verdade, perigosa para a sobrevivênia denossa esp�eie.2. O onheimento ient���o, no seu pr�oprio ��mpeto, atingiu o ponto em que ele pode ome�ar umdi�alogo om outras formas de onheimento. Nesse sentido, e mesmo admitindo as diferen�asfundamentais entre Ciênia e Tradi�~ao, reonheemos ambas em omplementaridade, e n~ao emontradi�~ao. Esse novo e enriqueedor interâmbio entre iênia e as diferentes tradi�~oes domundo abre as portas para uma nova vis~ao da humanidade e, at�e, para um novo raionalismo,o que poderia induzir a uma nova perspetiva metaf��sia.3. Mesmo n~ao desejando tentar um enfoque global, nem estabeleer um sistema fehado de pen-samento, nem inventar uma nova utopia, reonheemos a neessidade premente de pesquisaautentiamente transdisiplinar mediante uma dinâmia de interâmbio entre as iênias na-turais, soiais, arte e tradi�~ao. Poderia ser dito que esse modo transdisiplinar �e inerente ao53



nosso �erebro pela dinâmia de intera�~ao entre os seus dois hemisf�erios. Pesquisas onjuntasda natureza e da imagina�~ao, do universo e do homem poderiam onduzir-nos mais pr�oximo �arealidade e permitir-nos um melhor enfrentamento dos desa�os do nosso tempo.4. A maneira onvenional de ensinar iênia mediante uma apresenta�~ao linear do onheimenton~ao permite que se pereba o div�orio entre a iênia moderna e vis~oes do mundo que s~aohoje superadas. Enfatizamos a neessidade de novos m�etodos eduaionais que levem emonsidera�~ao o progresso ient���o atual, que agora entra em harmonia om as grandes tradi�~oesulturais, uja preserva�~ao e estudo profundo s~ao esseniais. A UNESCO deve ser a organiza�~aoapropriada para prourar essas id�eias.5. Os desa�os de nosso tempo, o riso de destrui�~ao de nossa esp�eie, o impato do proessamentode dados, as implia�~oes da gen�etia et. jogam uma nova luz nas responsabilidades soiais daomunidade ient���a, tanto na iniia�~ao quanto na aplia�~ao de pesquisa. Embora os ientistasn~ao tenham ontrole sobre as aplia�~oes das suas pr�oprias desobertas, eles n~ao poder~ao perma-neer passivos quando se onfrontarem om a aplia�~ao ega dessas desobertas. �E nosso pontode vista que a magnitude dos desa�os de hoje exige, por um lado, um uxo de informa�~oespara o p�ublio que seja on��avel e ont��nuo e, por outro lado, o estabeleimento de meanismosmultitransdisiplinares para onduzirem e mesmo exeutarem os proessos deis�orios.6. Esperamos que a UNESCO onsidere este enontro omo um ponto de partida e enoraje maisreex~oes do gênero num lima de transdisiplinaridade e universidade.Signat�arios: A.D. Akeampong (Ghana; f��sio-matem�atio); Ubiratan D'Ambr�osio (Brasil; edua-dor matem�atio); Ren�e Berger (Su���a, r��tio de arte); Niol�o Dallaporta (It�alia; f��sio); Jean Daus-set (Fran�a; prêmio Nobel de Mediina); Maitraye Devi (�India; poetisa); Gilbert Durand (Fran�a;�l�osofo); Santiago Genovês (M�exio; antrop�ologo); Akshai Margalit (Israel; �l�osofo); Yujiro Naka-mura (Jap~ao; �l�osofo); David Ottoson (Su�eia; presidente do Comitê Nobel de Filoso�a); AbdusSalam (Paquist~ao; prêmio Nobel de F��sia); L.K. Shayo (Nig�eria; matem�atio); Ruppert Sheldrake(Inglaterra; bioqu��mio); Henry Stapp (EUA; f��sio); David Suzuki (Canad�a; genetiista); SusanthaGoonatilake (Sri Lanka; antropologia ultural); Besarab Niolesu (Fran�a; f��sio); Mihel Random(Fran�a; esritor); Jaques Rihardson (EUA; esritor); Eiji Hattori (UNESCO; hefe do Setor deInforma�~oes); V.T. Zharov (UNESCO; diretor da Divis~ao de Ciênias).5.2 Carta da TransdisiplinaridadeCarta da TransdisiplinaridadePreâmbulo� Considerando que a prolifera�~ao atual das disiplinas aadêmias e n~ao-aadêmias onduz aum resimento exponenial do saber, o que torna imposs��vel uma vis~ao global do ser humano;� Considerando que somente uma inteligênia que leve em onsidera�~ao a dimens~ao planet�ariados onitos atuais poder�a enfrentar a omplexidade do nosso mundo e o desa�o ontemporâneode autodestrui�~ao material e espiritual da nossa esp�eie;� Considerando que a vida est�a fortemente amea�ada por uma tenoiênia triunfante, que s�oobedee �a l�ogia apavorante da e��aia pela e��aia;� Considerando que a ruptura ontemporânea entre um saber ada vez mais umulativo e umser interior ada vez mais empobreido leva �a asens~ao de um novo obsurantismo, ujas on-seq�uênias, no plano individual e soial, s~ao inalul�aveis;54



� Considerando que o resimento dos saberes, sem preedente na hist�oria, aumenta a desigual-dade entre os que os possuem e os que deles est~ao desprovidos, gerando assim uma desigualdaderesente no seio dos povos e entre as na�~oes do nosso planeta;� Considerando, ao mesmo tempo, que todos os desa�os enuniados têm sua ontrapartida deesperan�a e que o resimento extraordin�ario dos saberes pode onduzir, a longo prazo, a umamuta�~ao ompar�avel �a passagem dos homin��deos �a esp�eie humana;� Considerando os aspetos aima, os partiipantes do Primeiro Congresso Mundial de Transdis-iplinaridade (Convento da Arr�abida, Portugal, 2 a 7 de novembro de 1994) adotam a presenteCarta, entendida omo um onjunto de prin��pios fundamentais da omunidade dos esp��ritostransdisiplinares, onstituindo um ontrato moral que todo signat�ario desta Carta faz onsigomesmo, livre de qualquer esp�eie de press~ao jur��dia ou instituional.Artigo 1Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma de�ni�~ao e de dissolvê-lo no meio deestruturas formais, sejam quais forem, �e inompat��vel om a vis~ao transdisiplinar.Artigo 2O reonheimento da existênia de diferentes n��veis de realidade, regidos por l�ogias diferentes, �einerente �a atitude transdisiplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um s�o n��vel, regido poruma l�ogia �unia, n~ao se situa no ampo da transdisiplinaridade.Artigo 3A transdisiplinaridade �e omplementar �a abordagem disiplinar; ela faz emergir novos dadosa partir da onfronta�~ao das disiplinas que os artiulam entre si; oferee-nos uma nova vis~ao danatureza da realidade. A transdisiplinaridade n~ao proura a mestria de v�arias disiplinas, mas aabertura de todas as disiplinas ao que as une e as ultrapassa.Artigo 4A pedra angular da transdisiplinaridade reside na uni�a�~ao semântia e operativa das aep�~oesatrav�es e al�em das disiplinas. Ela pressup~oe uma raionalidade aberta a um novo olhar sobrea relatividade das no�~oes de \de�ni�~ao" e de \objetividade". O formalismo exessivo, a rigidezdas de�ni�~oes e a absolutiza�~ao da objetividade, inluindo-se a exlus~ao do sujeito, onduzem aoempobreimento.Artigo 5A vis~ao transdisiplinar �e ompletamente aberta, pois ela ultrapassa o dom��nio das iênias exataspelo seu di�alogo e sua reonilia�~ao n~ao somente om as iênias humanas, mas tamb�em om a arte,a literatura, a poesia e a experiênia interior.Artigo 6Em rela�~ao �a interdisiplinaridade e �a multidisiplinaridade, a transdisiplinaridade �e multirrefe-renial e multidimensional. Leva em onsidera�~ao, simultaneamente, as onep�~oes do tempo e dahist�oria. A transdisiplinaridade n~ao exlui a existênia de um horizonte transist�orio.Artigo 7A transdisiplinaridade n~ao onstitui nem uma nova religi~ao, nem uma nova �loso�a, nem umanova metaf��sia, nem uma iênia da iênia.Artigo 8A dignidade do ser humano tamb�em �e de ordem �osmia e planet�aria. O apareimento do serhumano na Terra �e uma das etapas da hist�oria do universo. O reonheimento da Terra omo p�atria �e55



um dos imperativos da transdisiplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma naionalidade; masom o t��tulo de habitante da Terra ele �e ao mesmo tempo um ser transnaional. O reonheimento,pelo direito internaional, dessa dupla ondi�~ao - pertener a uma na�~ao e �a Terra - onstitui um dosobjetivos da pesquisa transdisiplinar.Artigo 9A transdisiplinaridade onduz a uma atitude aberta em rela�~ao aos mitos, �as religi~oes e temasa�ns, num esp��rito transdisiplinar.Artigo 10Inexiste la�o ultural privilegiado a partir do qual se possam julgar as outras ulturas. O enfoquetransdisiplinar �e, ele pr�oprio, transultural.Artigo 11Uma edua�~ao autêntia n~ao pode privilegiar a abstra�~ao no onheimento. Ela deve ensinar aontextualizar, onretizar e globalizar. A edua�~ao transdisiplinar reavalia o papel da intui�~ao, doimagin�ario, da sensibilidade e do orpo na transmiss~ao do onheimento.Artigo 12A elabora�~ao de uma eonomia transdisiplinar �e fundamentada no postulado segundo o qual aeonomia deve estar a servi�o do ser humano, e n~ao o inverso.Artigo 13A �etia transdisiplinar reusa toda e qualquer atitude que rejeite o di�alogo e a disuss~ao, qualquerque seja a sua origem - de ordem ideol�ogia, ient���a, religiosa, eonômia, pol��tia, �los�o�a.O saber ompartilhado deve levar a uma ompreens~ao ompartilhada, fundamentada no respeitoabsoluto �as alteridades unidas pela vida omum numa s�o e mesma Terra.Artigo 14Rigor, abertura e tolerânia s~ao as arater��stias fundamentais da vis~ao transdisiplinar. O rigorda argumenta�~ao que leva em onta todos os dados �e o agente protetor ontra todos os poss��veisdesvios. A abertura pressup~oe a aeita�~ao do desonheido, do inesperado e do imprevis��vel. Atolerânia �e o reonheimento do direito a id�eias e verdades diferentes das nossas.Artigo FinalA presente Carta da Transdisiplinaridade est�a sendo adotada pelos partiipantes do PrimeiroCongresso Mundial de Transdisiplinaridade, n~ao se relamando a nenhuma outra autoridade a n~aoser a da sua obra e da sua atividade.Segundo os proedimentos que ser~ao de�nidos em aordo om os esp��ritos transdisiplinares detodos os pa��ses, a Carta est�a aberta �a assinatura de todo ser humano interessado em medidas pro-gressivas de ordem naional, internaional e transnaional, para aplia�~ao dos seus artigos nas suasvidas.Convento da Arr�abida, 6 de novembro de 1994Comitê de Reda�~aoLima de Freitas, Edgar Morin e Basarab Niolesu.
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5.3 Delara�~ao das Responsabilidades Humanas para a Paze o Desenvolvimento Sustent�avelDelara�~ao das ResponsabilidadesHumanas para a Paz eo Desenvolvimento Sustent�avel5.3.1 Cap��tulo I - Unidade do MundoArtigo 1Tudo o que existe �e parte de um universo interdependente. Todas as riaturas vivas dependemumas das outras para sua existênia, bem-estar e desenvolvimento.Artigo 2Todos os seres humanos s~ao parte insepar�avel da natureza e, atrav�es dela, a ultura e a iviliza�~aohumanas têm sido onstru��das.Artigo 3A vida na Terra �e diversa e abundante. Ela �e sustentada pelo funionamento harmônio dossistemas naturais que garantem a provis~ao de energia, ar, �agua e nutrientes para todas as riaturasvivas. Cada manifesta�~ao de vida na Terra �e �unia e essenial e deve, portanto, ser respeitada eprotegida sem distin�~ao do valor a ser-lhe atribu��do pelos seres humanos.5.3.2 Cap��tulo II - Unidade da Fam��lia HumanaArtigo 4Todos os seres humanos s~ao parte insepar�avel da fam��lia humana e dependem uns dos outrospara a sua existênia, bem-estar e desenvolvimento. Cada ser humano �e uma �unia express~ao emanifesta�~ao da vida e tem sua ontribui�~ao individual para manter a vida na Terra. Cada serhumano tem direitos e liberdades inalien�aveis e fundamentais, sem distin�~ao de ra�a, or, sexo,ondi�~oes eonômias, origem soial e naional, l��ngua, religi~ao e qualquer ideologia.Artigo 5Todos os seres humanos têm as mesmas neessidades b�asias e as mesmas aspira�~oes fundamentaisa serem satisfeitas. Todo indiv��duo tem o direito ao desenvolvimento, a �m de alan�ar seu potenialm�aximo.5.3.3 Cap��tulo III - Os Reinvestimentos Alternativos da Humanidade ea Responsabilidade UniversalArtigo 6Responsabilidade �e um aspeto inerente a qualquer rela�~ao que envolva seres humanos. A apai-dade de agir om responsabilidade, onsientemente, independentemente e de forma �unia e pessoal,�e uma qualidade riativa e inalien�avel do ser humano. N~ao existe limite para essa apaidade sen~aoaquele que ele pr�oprio se impuser. Quanto maior for o n�umero de atividades realizadas e desenvol-vidas pelo ser humano, mais ele reser�a e se tornar�a forte.57



Artigo 7De todas as riaturas vivas, os seres humanos s~ao os �unios que têm a apaidade de deidironsientemente se est~ao protegendo ou prejudiando a qualidade e as ondi�~oes de vida na Terra.Reetindo sobre o fato de que pertenem ao mundo natural e oupam uma posi�~ao espeial omopartiipantes na evolu�~ao de proessos naturais, as pessoas podem desenvolver, om base na om-paix~ao e no amor, um senso de responsabilidade universal para om o mundo omo um todo. Issopode ser realizado om a ria�~ao de ondi�~oes para proteger a natureza e desenvolver o potenial detransforma�~ao, que lhes permitir�a obter o mais alto n��vel de bem-estar material e espiritual.Artigo 8Neste tempo r��tio da Hist�oria, os reinvestimentos alternativos da humanidade s~ao ruiais. Aodireionar suas a�~oes para promover o progresso na soiedade, os seres humanos têm freq�uentementeesqueido a sua ondi�~ao de seres integrantes do mundo natural e da indivis��vel fam��lia humana e, at�e,as neessidades b�asias para manter uma vida saud�avel. O onsumo exessivo, o abuso em rela�~aoao meio ambiente e a agress~ao entre as pessoas têm tornado r��tios os proessos naturais da Terra,amea�ando a sua sobrevivênia. Se reetirem sobre esses problemas, os indiv��duos ser~ao apazes dedisernir quais as suas verdadeiras responsabilidades e, desta maneira, reorientar sua onduta paraa Paz e o desenvolvimento sustent�avel.5.3.4 Cap��tulo IV - Reorienta�~ao para a Paz e Desenvolvimento Sus-tent�avelArtigo 9Dado que todas as formas de vida s~ao �unias e esseniais, que todos os seres humanos têm odireito ao desenvolvimento e que a paz e a violênia s~ao produtos da mente humana, �e poss��vel,atrav�es do senso de responsabilidade, desenvolver na mente humana uma maneira pa���a de pensare de agir. Se a mente for onsientemente orientada para a paz, �ar~ao evidentes, para os indiv��duos,as ondi�~oes neess�arias para alan�ar seu bem-estar e desenvolvimento.Artigo 10Os seres humanos neessitam �ar atentos �a responsabilidade que têm para om a fam��lia humana,o meio ambiente em que se enontram e para onsigo mesmos, pensando e agindo pai�amente. Elestêm obriga�~ao de agir de modo oerente, respeitando e pratiando os direitos humanos, garantindoque os reursos, em vez de serem gastos om o onsumo de sup�eruos, sejam utilizados para manu-ten�~ao e satisfa�~ao das neessidades b�asias de todos.Artigo 11Quando os membros da fam��lia humana, omo protetores do mundo natural e promotores do seudesenvolvimento ont��nuo, reonheerem a sua responsabilidade na onserva�~ao do Planeta, ter~ao deagir de maneira raional, de modo a garantir a sua pr�opria sobrevivênia e a das gera�~oes futuras,atrav�es de uma existênia sustent�avel.Artigo 12A partir do momento em que os seres humanos lideram, fazem parte ou representam unidadessoiais, assoia�~oes ou institui�~oes, p�ublias ou privadas, a responsabilidade que lhes abe passa aser ont��nua. Do mesmo modo, todas essas entidades têm a responsabilidade de promover paz emantê-la, atrav�es da sensibiliza�~ao das pessoas para: a interdependênia entre si mesmas e om anatureza; a responsabilidade universal de resolver os problemas que provoaram, atrav�es de atitudese a�~oes oerentes om a garantia dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.Sejamos ��eis �as nossas responsabilidades. 58



5.4 Os Quatro Pilares da Edua�~aoOs Quatro Pilares da Edua�~ao0Jaques DelorsDado que ofereer�a meios, nuna antes dispon��veis, para irula�~ao e armazenamento de in-forma�~oes e para a omunia�~ao, o pr�oximo s�eulo submeter�a a edua�~ao a uma dura obriga�~aoque pode pareer, �a primeira vista, quase ontradit�oria. A edua�~ao deve transmitir, de fato, deforma mai�a e e�az, ada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados �a iviliza�~ao og-nitiva, pois s~ao as bases das ompetênias do futuro. Simultaneamente, ompete-lhe enontrar eassinalar as referênias que impe�am as pessoas de �arem submergidas nas ondas de informa�~oes,mais ou menos efêmeras, que invadem os espa�os p�ublios e privados e as levem a orientar-se paraprojetos de desenvolvimento individuais e oletivos. �A edua�~ao abe forneer, de algum modo, osmapas de um mundo omplexo e onstantemente agitado e, ao mesmo tempo, a b�ussola que permitanavegar atrav�es dele.Nessa vis~ao prospetiva, uma resposta puramente quantitativa �a neessidade insai�avel a edua�~ao- uma bagagem esolar ada vez mais pesada - j�a n~ao �e poss��vel nem mesmo adequada. N~ao basta,de fato, que ada um aumule no ome�o da vida uma determinada quantidade de onheimentos deque possa abasteer-se inde�nidamente. �E, antes, neess�ario estar �a altura de aproveitar e explorar,do ome�o ao �m da vida, todas as oasi~oes de atualizar, aprofundar e enriqueer estes primeirosonheimentos, e de se adaptar a um mundo de mudan�as.Para poder dar resposta ao onjunto das suas miss~oes, a edua�~ao deve organizar-se em tornode quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, ser~ao de algum modo, paraada indiv��duo, os pilares do onheimento: aprender a onheer, isto �e, adquirir os instrumentos daompreens~ao; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a �mde partiipar e ooperar om os outros em todas as atividades humanas; �nalmente aprender a ser,via essenial que integra as três preedentes. �E laro que estas quatro vias do saber onstituem apenasuma, dado que existem entre elas m�ultiplos pontos de ontato, de relaionamento e de permuta.Mas, em regra geral, o ensino formal orienta-se, essenialmente, se n~ao exlusivamente, para oaprender a onheer e, em menor esala, para o aprender a fazer. As duas outras aprendizagensdependem, a maior parte das vezes, de irunstânias aleat�orias quando n~ao s~ao tidas, de algummodo, omo prolongamento natural das duas primeiras. Ora, a Comiss~ao pensa que ada um dos\quatro pilares do onheimento" deve ser objeto de aten�~ao igual por parte do ensino estruturado,a �m de que a edua�~ao apare�a omo uma experiênia global a levar a abo ao longo de toda a vida,no plano ognitivo, no pr�atio, para o indiv��duo enquanto pessoa e membro da soiedade.Desde o in��io de seus trabalhos que os membros da Comiss~ao ompreenderam que seria in-dispens�avel, para enfrentar os desa�os do pr�oximo s�eulo, assinalar novos objetivos �a edua�~ao e,portanto, mudar a id�eia que se tem da sua utilidade. Uma nova onep�~ao ampliada de edua�~aodevia fazer om que todos pudessem desobrir, reanimar e fortaleer o seu potenial riativo - revelaro tesouro esondido em ada um de n�os. Isto sup~oe que se ultrapasse a vis~ao puramente instrumentalda edua�~ao, onsiderada omo a via obrigat�oria para obter ertos resultados (saber fazer, aquisi�~aode apaidades diversas, �ns de ordens eonômias), e se passe a onsider�a-la em toda a sua plenitude:realiza�~ao da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser.0Relat�orio para a Uneso da Comiss~ao Internaional sobre Edua�~ao para o S�eulo XXI, oordenada por JaquesDelors. O relat�orio est�a publiado em forma de livro no Brasil, om o t��tulo Edua�~ao: um tesouro a desobrir (Uneso,MEC. S~ao Paulo: Cortez Editora, 1999). Neste livro, a disuss~ao dos \quatro pilares" oupa todo o quarto ap��tulo,pp. 89-102, que aqui se transreve, om a devida autoriza�~ao da Cortez Editora.59



5.4.1 Aprender a ConheerEste tipo de aprendizagem que visa nem tanto �a aquisi�~ao de um repert�orio de saberes odi�ados,mas antes o dom��nio dos pr�oprios instrumentos do onheimento, pode ser onsiderado, simultane-amente, omo um meio e uma �nalidade da vida humana. Meio, porque se pretende que ada umaprenda a ompreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe �e neess�ariopara viver dignamente, para desenvolver as suas apaidades pro�ssionais, para omuniar. Fina-lidade, porque seu fundamento �e o prazer de ompreender, de onheer, de desobrir. Apesar dosestudos sem utilidade imediata estarem desapareendo, tal a importânia dada atualmente aos sabe-res utilit�arios, a tendênia para prolongar a esolaridade e o tempo livre deveria levar os adultos aapreiar ada vez mais, as alegrias do onheimento e da pesquisa individual. O aumento dos saberes,que permite ompreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspetos, favoree o despertar dauriosidade inteletual, estimula o sentido r��tio e permite ompreender o real, mediante a aquisi�~aode autonomia na apaidade de disernir. Deste ponto de vista, h�a que repeti-lo, �e essenial queada rian�a, esteja onde estiver, possa ter aesso, de forma adequada, �as metodologias ient���as demodo a tornar-se para toda a vida \amiga da iênia"1. Em n��vel do ensino seund�ario e superior, aforma�~ao iniial deve forneer a todos os alunos instrumentos, oneitos e referênias resultantes dosavan�os das iênias e dos paradigmas do nosso tempo.Contudo, omo o onheimento �e m�ultiplo e evolui in�nitamente, torna-se ada vez mais in�utiltentar onheer tudo e, depois do ensino b�asio, a omnidisiplinaridade �e um engodo. A espeia-liza�~ao, por�em, mesmo para futuros pesquisadores, n~ao deve exluir a ultura geral. \Um esp��ritoverdadeiramente formado hoje em dia tem neessidade de uma ultura geral vasta e da possibilidadede trabalhar em profundidade determinado n�umero de assuntos. Deve-se, do prin��pio ao �m doensino, ultivar simultaneamente estas duas tendênias"2. A ultura geral, enquanto abertura deoutras linguagens e outros onheimentos, permite, antes de tudo, omuniar-se. Fehado na suapr�opria iênia, o espeialista orre o riso de se desinteressar pelo que fazem os outros. Sentir�adi�uldade em ooperar, quaisquer que sejam as irunstânias. Por outro lado, a forma�~ao ultural,imento das soiedades no tempo e no espa�o, implia a abertura a outros ampos do onheimento,e deste modo podem operar-se feundas sinergias entre as disiplinas. Espeialmente em mat�eria depesquisa, determinados avan�os do onheimento d~ao-se nos pontos de interse�~ao das diversas �areasdisiplinares.Aprender para onheer sup~oe, antes de tudo, aprender a aprender, exeritando a aten�~ao, amem�oria e o pensamento. Desde a infânia, sobretudo nas soiedades dominadas pela imagemtelevisiva, o jovem deve aprender a prestar aten�~ao �as oisas e �as pessoas. A suess~ao muito r�apidade informa�~oes midiatizadas, o \zapping" t~ao freq�uente, prejudia de fato o proesso de desoberta,que implia dura�~ao e aprofundamento de apreens~ao. Esta aprendizagem da aten�~ao pode revestirformas diversas e tirar partido de v�arias oasi~oes da vida (jogos, est�agios em empresas, viagens,trabalhos pr�atios de iênias . . . ).Por outro lado o exer��io da mem�oria �e um ant��doto neess�ario ontra a submers~ao pelas in-forma�~oes instantâneas difundidas pelos meios de omunia�~ao soial. Seria perigoso imaginar quea mem�oria pode vir a tornar-se in�util, devido �a enorme apaidade de armazenamento e difus~aodas informa�~oes de que dispomos daqui em diante. �E preiso ser, sem d�uvida, seletivo na esolhados dados a aprender \de or" mas, propriamente, a fauldade humana de memoriza�~ao assoiativa,que n~ao �e redut��vel a um automatismo, deve ser ultivada uidadosamente. Todos os espeialistasonordam em que a mem�oria deve ser treinada desde a infânia, e que �e errado suprimir da pr�atiaesolar ertos exer��ios tradiionais, onsiderados omo fastidiosos.1Relat�orio da tereira sess~ao da Comiss~ao, Paris, 12 a 15 de janeiro de 1994.2Conforme Laurent Shwartz: \L'enseignement sienti�que" in Instituto de Frane. R�eexions sur l'enseignement.Paris: Flammarion, 1993. 60



Finalmente, o exer��io do pensamento ao qual a rian�a �e iniiada, em primeiro lugar, pelos pais e,depois, pelos professores deve omportar avan�os e reuos entre o onreto e o abstrato. Tamb�em sedevem ombinar, tanto no ensino omo na pesquisa, dois m�etodos apresentados, muitas vezes, omoantagônios: o m�etodo dedutivo por um lado e o indutivo por outro. De aordo om as disiplinasensinadas, um pode ser mais pertinente do que o outro, mas na maior parte das vezes o enadeamentodo pensamento neessita da ombina�~ao dos dois.O proesso de aprendizagem do onheimento nuna est�a aabado, e pode enriqueer-se omqualquer experiênia. Neste sentido, liga-se ada vez mais �a experiênia do trabalho, �a medida queeste se torna menos rotineiro. A edua�~ao prim�aria pode ser onsiderada bem-suedida se onseguirtransmitir �as pessoas o impulso e as bases que fa�am om que ontinuem a aprender ao longo detoda a vida, no trabalho, mas tamb�em fora dele.5.4.2 Aprender a FazerAprender a onheer e aprender a fazer s~ao, em larga medida, indissoi�aveis. Mas a segunda aprendi-zagem est�a mais estreitamente ligada �a quest~ao da forma�~ao pro�ssional: omo ensinar o aluno a pôrem pr�atia os seus onheimentos e, tamb�em, omo adaptar a edua�~ao ao trabalho futuro quandon~ao se pode prever qual ser�a a sua evolu�~ao? �E a esta �ultima quest~ao que a Comiss~ao tentar�a darresposta mais partiularmente.Conv�em distinguir, a este prop�osito, o aso das eonomias industriais onde domina o trabalhoassalariado do das outras eonomias onde domina, ainda em grande esala, o trabalho independenteou informal. De fato, nas soiedades assalariadas que se desenvolveram ao longo do s�eulo XX, a partirdo modelo industrial, a substitui�~ao do trabalho humano pelas m�aquinas tornou-se ada vez maisimaterial e aentuou o ar�ater ognitivo das tarefas, mesmo nas ind�ustrias, assim omo a importâniados servi�os na atividade eonômia. O futuro dessas eonomias depende, ali�as, da sua apaidadede transformar o progresso dos onheimentos em inova�~oes geradoras de novas empresas e de novosempregos. Aprender a fazer n~ao pode, pois, ontinuar a ter o signi�ado simples de preparar algu�empara uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo fabriar alguma oisa. Como onseq�uênia,as aprendizagens devem evoluir e n~ao podem mais ser onsideradas omo simples transmiss~ao depr�atias mais ou menos rotineiras, embora estas ontinuem a ter um valor formativo que n~ao �e dedesprezar.5.4.2.1 Da no�~ao de quali�a�~ao �a no�~ao de ompetêniaNa ind�ustria, espeialmente para operadores e os t�enios, o dom��nio do ognitivo e do informativonos sistemas de produ�~ao torna um pouo obsoleta a no�~ao de quali�a�~ao pro�ssional e leva a quese dê muita importânia �a ompetênia pessoal. O progresso t�enio modi�a, inevitavelmente, asquali�a�~oes exigidas pelos novos proessos de produ�~ao. As tarefas puramente f��sias s~ao subs-titu��das por tarefas de produ�~ao mais inteletuais, mais mentais, omo o omando de m�aquinas, asua manuten�~ao e vigilânia, ou por tarefas de onep�~ao, de estudo, de organiza�~ao, �a medida queas m�aquinas se tornam, tamb�em, mais \inteligentes" e que o trabalho se \desmaterializa".Este aumento de exigênias de mat�eria de quali�a�~ao, em todos os n��veis, tem v�arias origens.No que diz respeito ao pessoal de exeu�~ao, a justaposi�~ao de trabalhos presritos e parelados deulugar �a organiza�~ao em \oletivos de trabalho" ou \grupos de projeto", a exemplo do que se faz nasempresas japonesas: uma esp�eie de taylorismo ao ontr�ario. Por outro lado a indiferenia�~ao entretrabalhadores suede a personaliza�~ao das tarefas. Os empregadores substituem, ada vez mais, aexigênia de uma quali�a�~ao ainda muito ligada, a seu ver, �a id�eia de ompetênia material pelaexigênia de uma ompetênia que se apresenta omo uma esp�eie de oquetel individual, ombinandoa quali�a�~ao, em sentido estrito, adquirida pela forma�~ao t�enia e pro�ssional, o omportamento61



soial, a aptid~ao para o trabalho em equipe, a apaidade de iniiativa, o gosto pelo riso.Se juntarmos a essas novas exigênias a busa de um ompromisso pessoal do trabalhador, on-siderado omo agente de mudan�a, torna-se evidente que as qualidades muito subjetivas, inatas ouadquiridas, muitas vezes denominadas \saber ser" pelos dirigentes empresariais, se juntam ao saber eao saber fazer para ompor a ompetênia exigida - o que mostra bem a liga�~ao que a edua�~ao devemanter, omo ali�as sublinhou a Comiss~ao, entre os diversos aspetos da aprendizagem. Qualidadesomo a apaidade de omuniar, de trabalhar om os outros, de gerir e resolver onitos tornam-seada vez mais importantes. E esta tendênia torna-se ainda mais forte, devido ao desenvolvimentodo setor de servi�os.5.4.2.2 A \desmaterializa�~ao" do trabalho e a importânia dos servi�os entre as ativi-dades assalariadasAs onseq�uênias sobre a aprendizagem da \desmaterializa�~ao" das eonomias avan�adas s~ao parti-ularmente impressionantes se se observar a evolu�~ao quantitativa e qualitativa dos servi�os. Estesetor, muito diversi�ado, de�ne-se sobretudo pela negativa, n~ao s~ao nem industriais nem agr��ola e,apesar da sua diversidade, têm em omum o fato de n~ao produzirem um bem material.Muitos servi�os de�nem-se, sobretudo, em fun�~ao da rela�~ao interpessoal a que d~ao origem. Podemenontrar-se exemplos disso tanto no setor merantil que prolifera, alimentando-se da omplexidaderesente das eonomias (espeialidades muito variadas, servi�os de aompanhamento e de aonse-lhamento tenol�ogio, servi�os �naneiros, ontabil��stios ou de gest~ao), omo no setor n~ao omerialmais tradiional (servi�os soiais, ensino, sa�ude et.). Em ambos os asos, as atividades de in-forma�~ao e omunia�~ao s~ao primordiais; d�a-se prioridade �a oleta e tratamento personalizado deinforma�~oes espe���as para determinado projeto. Neste tipo de servi�os, a qualidade de rela�~ao en-tre prestador e usu�ario depende, tamb�em muito, deste �ultimo. Compreende-se, pois, que o trabalhoem quest~ao j�a n~ao possa ser feito da mesma maneira que quando se trata de trabalhar a terra oude fabriar um teido. A rela�~ao om a mat�eria e a t�enia deve ser ompletada om aptid~ao paraas rela�~oes interpessoais. O desenvolvimento dos servi�os exige, pois, ultivar qualidades humanasque as forma�~oes tradiionais n~ao transmitem, neessariamente, e que orrespondem �a apaidadede estabeleer rela�~oes est�aveis e e�azes entre as pessoas.Finalmente, �e prov�avel que nas organiza�~oes ultrateniistas do futuro os d�e�its relaionais pos-sam riar graves disfun�~oes, exigindo quali�a�~oes de novo tipo, om base mais omportamental doque inteletual. O que pode ser uma oportunidade para os n~ao diplomados, ou om de�iente pre-para�~ao em n��vel superior. A intui�~ao, o jeito, a apaidade de julgar, a apaidade de manter unidauma equipe n~ao s~ao de fato qualidades, neessariamente, reservadas �as pessoas om altos estudos.Como e onde ensinar estas qualidades mais ou menos inatas? N~ao se podem deduzir simplesmente osonte�udos de forma�~ao das apaidades ou aptid~oes requeridas. O mesmo problema p~oe-se, tamb�em,quanto �a forma�~ao pro�ssional, nos pa��ses em desenvolvimento.5.4.2.3 O trabalho na eonomia formalNas eonomias em desenvolvimento, onde a atividade assalariada n~ao �e dominante, a natureza dotrabalho �e muito diferente. Em muitos pa��ses da �Afria subsaariana e alguns pa��ses da Am�eriaLatina e da �Asia, efetivamente, s�o uma pequena parte da popula�~ao tem emprego e reebe sal�ario,pois a grande maioria partiipa na eonomia naional de subsistênia. N~ao existe, rigorosamentefalando, referenial de emprego; as ompetênias s~ao, muitas vezes, de tipo tradiional. Por outrolado, a aprendizagem n~ao se destina, apenas, a um s�o trabalho, mas tem omo objetivo mais amplopreparar para uma partiipa�~ao formal ou informal no desenvolvimento. Trata-se, freq�uentemente,mais de uma quali�a�~ao soial do que de uma quali�a�~ao pro�ssional.62



Noutros pa��ses em desenvolvimento existe, ao lado da agriultura e de um reduzido setor formal,um setor de eonomia ao mesmo tempo moderno e informal, por vezes bastante dinâmio, �a basede artesanato, de om�erio e de �nan�as, que revela a existênia de uma apaidade empreendedorabem adaptada �as ondi�~oes loais.Em ambos os asos, ap�os numerosas pesquisas levadas a abo em pa��ses em desenvolvimento,aperebemo-nos que enaram o futuro omo estando estreitamente ligado �a aquisi�~ao da ulturaient���a que lhes dar�a aesso �a tenologia moderna, sem negligeniar om isso as apaidades es-pe���as de inova�~ao e ria�~ao ligadas ao ontexto loal.Existe uma quest~ao omum aos pa��ses desenvolvidos e em desenvolvimento: omo aprender aomportar-se, e�azmente, numa situa�~ao de inerteza, omo partiipar na ria�~ao do futuro?5.4.3 Aprender a Viver Juntos, Aprender a Viver om os OutrosSem d�uvida, esta aprendizagem representa, hoje em dia, um dos maiores desa�os da edua�~ao. Omundo atual �e, muitas vezes, um mundo de violênia que se op~oe �a esperan�a posta por algunsno progresso da humanidade. A hist�oria humana sempre foi onituosa, mas h�a elementos novosque aentuam o problema e, espeialmente, o extraordin�ario potenial de autodestrui�~ao riado pelahumanidade no deorrer do s�eulo XX. A opini~ao p�ublia, atrav�es dos meios de omunia�~ao soial,torna-se observadora impotente e at�e ref�em dos que riam ou mantêm onitos. At�e agora, a edua�~aon~ao pôde fazer grande oisa para modi�ar esta situa�~ao real. Poderemos oneber uma edua�~aoapaz de evitar os onitos, ou de os resolver de maneira pa���a, desenvolvendo o onheimento dosoutros, das suas ulturas, da sua espiritualidade?�E de louvar a id�eia de ensinar a n~ao-violênia na esola, mesmo que apenas onstitua um ins-trumento, entre outros, para lutar ontra os preoneitos geradores de onitos. A tarefa �e �arduaporque, muito naturalmente, os seres humanos têm tendênia a supervalorizar as suas qualidades e asdo grupo a que pertenem e a alimentar preoneitos desfavor�aveis em rela�~ao aos outros. Por outrolado, o lima geral de onorrênia que arateriza, atualmente, a atividade eonômia no interiorde ada pa��s, e sobretudo em n��vel internaional, tem a tendênia de dar prioridade ao esp��rito deompeti�~ao e ao suesso individual. De fato, esta ompeti�~ao resulta, atualmente, em uma guerraeonômia impla�avel e numa tens~ao entre os mais favoreidos e os pobres, que divide as na�~oes domundo e exaerba as rivalidades hist�orias. �E de lamentar que a edua�~ao ontribua, por vezes, paraalimentar este lima, devido a uma m�a interpreta�~ao da id�eia de emula�~ao.Que fazer para mudar a situa�~ao? A experiênia mostra que, para reduzir o riso, n~ao basta pôrem ontato e em omunia�~ao membros de grupos de diferentes (atrav�es de esolas omuns a v�ariasetnias ou religi~oes, por exemplo). Se, no seu espa�o omum, estes diferentes grupos j�a entram emompeti�~ao ou se o seu estatuto �e desigual, um ontato deste gênero pode, pelo ontr�ario, agravarainda mais as tens~oes latentes e degenerar em onitos. Pelo ontr�ario, se este ontato se �zer numontexto igualit�ario, e se existirem objetivos e projetos omuns, os preoneitos e a hostilidade latentepodem desapareer e dar lugar a uma oopera�~ao mais serena e at�e a amizade.Paree, pois, que a edua�~ao deve utilizar duas vias omplementares. Num primeiro n��vel, adesoberta progressiva do outro. Num segundo n��vel, e ao longo de toda a vida, a partiipa�~ao emprojetos omuns, que paree ser um m�etodo e�az para evitar ou resolver onitos latentes.5.4.3.1 A desoberta do outroA edua�~ao tem por miss~ao, por um lado, transmitir onheimentos sobre a diversidade da esp�eiehumana e, por outro, levar as pessoas a tomar onsiênia das semelhan�as e da interdependêniaentre todos os seres humanos do planeta. Desde tenra idade a esola deve, pois, aproveitar todas63



as oasi~oes para esta dupla aprendizagem. Algumas disiplinas est~ao mais adaptadas a este �m, empartiular a geogra�a humana a partir do ensino b�asio e as l��nguas e literaturas estrangeiras maistarde.Passando a desoberta do outro, neessariamente, pela desoberta de si mesmo, e por dar �arian�a e ao adolesente uma vis~ao ajustada do mundo, a edua�~ao, seja ela dada pela fam��lia, pelaomunidade ou pela esola, deve antes de mais nada ajud�a-los a desobrir a si mesmos. S�o ent~aopoder~ao, verdadeiramente, pôr-se no lugar dos outros e ompreender as suas rea�~oes. Desenvolver estaatitude de empatia na esola �e muito �util para os omportamentos soiais ao longo de toda a vida.Ensinando, por exemplo, os jovens a adotar a perspetiva de outros grupos �etnios ou religiosos,podem evitar inompreens~oes geradoras de �odio e violênia entre adultos. Assim, o ensino dashist�orias das religi~oes ou dos ostumes pode servir de referênia �util para futuros omportamentos3.Por �m, os m�etodos de estudo n~ao devem ir ontra este reonheimento do outro. Os professoresque, por dogmatismo, matam a uriosidade ou o esp��rito r��tio dos seus alunos, em vez de desenvolvê-lo, podem ser mais prejudiiais do que �uteis. Esqueendo que funionam omo modelos, om esta suaatitude arrisam-se a enfraqueer por toda a vida nos alunos a apaidade de abertura �a alteridadee de enfrentar as inevit�aveis tens~oes entre pessoas, grupos e na�~oes. O onfronto atrav�es do di�alogoe da troa de argumentos �e um dos instrumentos indispens�aveis �a edua�~ao do s�eulo XXI.5.4.3.2 Tender para objetivos omunsQuando se trabalha em onjunto sobre projetos motivadores e fora do habitual, as diferen�as e at�e osonitos interindividuais tendem a reduzir-se, hegando a desapareer em alguns asos. Uma novaforma de identi�a�~ao nase destes projetos que fazem om que ultrapassem as rotinas individuais,que valorizam aquilo que �e omum, e n~ao as diferen�as. Gra�as �a pr�atia do desporto, por exemplo,quantas tens~oes entre lasses soiais ou naionalidades se transformaram, a�nal, em solidariedadeatrav�es de experiênia e do prazer do esfor�o omum!A edua�~ao formal deve, pois, reservar tempo e oasi~oes su�ientes em seus programas para iniiaros jovens em projetos de oopera�~ao, logo desde a infânia, no ampo das atividades desportivas eulturais, evidentemente, mas tamb�em estimulando a sua partiipa�~ao em atividades soiais: re-nova�~ao de bairros, ajuda aos mais desfavoreidos, a�~oes humanit�arias, servi�os de solidariedadeentre gera�~oes . . . As outras organiza�~oes eduativas e assoia�~oes devem, neste ampo, ontinuar otrabalho iniiado pela esola. Por outro lado, na pr�atia letiva di�aria, a partiipa�~ao de professorese alunos em projetos omuns pode dar origem �a aprendizagem de m�etodos de resolu�~ao de onitose onstituir uma referênia para a vida futura dos alunos, enriqueendo a rela�~ao professor/alunos.5.4.4 Aprender a SerDesde a sua primeira reuni~ao, a Comiss~ao rea�rmou, energiamente, um prin��pio fundamental: aedua�~ao deve ontribuir para o desenvolvimento total da pessoa - esp��rito e orpo, inteligênia,sensibilidade, sentido est�etio, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve serpreparado, espeialmente gra�as �a edua�~ao que reebe na juventude, para elaborar pensamentosautônomos e r��tios e para formular os seus pr�oprios ju��zos de valor, de modo a poder deidir, porsi mesmo, omo agir nas diferentes irunstânias da vida.O relat�orio Aprender a Ser (1972) exprimia, no preâmbulo, o temor da desumaniza�~ao do mundorelaionada om a evolu�~ao t�enia4. A evolu�~ao das soiedades desde ent~ao e, sobretudo, o enorme3CARNEGIE Corporation of New York. Eduation for onit resolution (Retirado de Annual report 1994. DavidA. Hamburg, presidente da Carnegie Corporation of New York).4\Riso de aliena�~ao da personalidade patente nas formas obsessivas de propaganda e publiidade, no onformismo64



desenvolvimento do poder midi�atio vieram aentuar este temor e tornar mais leg��tima ainda a in-jun�~ao que lhe serve de fundamento. �E poss��vel que no s�eulo XXI estes fenômenos adquiram aindamais amplitude. Mais do que preparar as rian�as para uma dada soiedade, o problema ser�a,ent~ao, forneer-lhes onstantemente for�as e referênias inteletuais que lhes permitam ompreendero mundo que as rodeia e omportar-se nele omo autores respons�aveis e justos. Mais do que nunaa edua�~ao paree ter omo papel essenial onferir a todos os seres humanos a liberdade de pensa-mento, disernimento, sentimentos e imagina�~ao de que neessitam para desenvolver seus talentos epermaneer, tanto quanto poss��vel, donos do seu pr�oprio destino.Este imperativo n~ao �e apenas a natureza individualista: a experiênia reente mostra que o quepoderia apareer, somente, omo uma forma de defesa do indiv��duo perante um sistema alienanteou tido omo hostil �e tamb�em, por vezes, a melhor oportunidade de progresso para as soiedades.A diversidade das personalidades, a autonomia e o esp��rito de iniiativa, at�e mesmo o gosto pelaprovoa�~ao, s~ao os suportes da riatividade e da inova�~ao. Para reduzir a violênia ou lutar ontra osdiferentes agelos que afetam a soiedade, os m�etodos in�editos retirados de experiênias no terrenoj�a deram prova da sua e��aia.Num mundo em mudan�a, da qual um dos prinipais motores paree ser a inova�~ao tanto soialomo eonômia, deve ser dada importânia espeial �a imagina�~ao e �a riatividade; laras mani-festa�~oes da liberdade humana, elas podem vir a ser amea�adas por uma erta estandardiza�~ao dosomportamentos individuais. O s�eulo XXI neessita desta diversidade de talentos e de personali-dades, mais ainda de pessoas exepionais, igualmente esseniais em qualquer iviliza�~ao. Conv�em,pois, ofereer �as rian�as e aos jovens todas as oasi~oes poss��veis de desoberta e experimenta�~ao -est�etia, art��stia, desportiva, ient���a, ultural e soial -, que venham ompletar a apresenta�~aoatraente daquilo que, nestes dom��nios, foram apazes de riar as gera�~oes que os proederam ousuas ontemporâneas. Na esola, a arte e a poesia deveriam oupar um lugar mais importante doque aquele que lhes �e onedido, em muitos pa��ses, por um ensino tornado mais utilitarista do queultural. A preoupa�~ao em desenvolver a imagina�~ao e a riatividade deveria, tamb�em, revalorizara ultura oral e os onheimentos retirados da experiênia da rian�a ou do adulto.Assim a Comiss~ao adere plenamente ao postulado do relat�orio Aprender a Ser. \O desenvolvi-mento tem por objeto a realiza�~ao ompleta do homem, em volta a sua riqueza e na omplexidadedas suas express~oes e dos seus ompromissos: indiv��duo, membro de uma fam��lia e de uma oleti-vidade, idad~ao e produtor, inventor de t�enias e riador de sonhos"5. Este desenvolvimento doser humano, que se desenrola desde o nasimento at�e a morte, �e um proesso dial�etio que ome�apelo onheimento de si mesmo para se abrir, em seguida, �a rela�~ao om o outro. Neste sentido, aedua�~ao �e antes de mais nada uma viagem interior, ujas etapas orrespondem �as da matura�~aoont��nua da personalidade. Na hip�otese de uma experiênia pro�ssional de suesso, a edua�~ao omomeio para tal realiza�~ao �e, ao mesmo tempo, um proesso individualizado e uma onstru�~ao soialinterativa.�E esusado dizer que os quatro pilares da edua�~ao, aabados de esrever, n~ao se ap�oiam, exlu-sivamente, numa fase da vida ou num �unio lugar. Como se ver�a no ap��tulo seguinte, os tempos eas �areas da edua�~ao devem ser repensados, ompletar-se e interpenetrar-se, de maneira a que adapessoa, ao longo de toda a sua vida, possa tirar o melhor partido de um ambiente eduativo emonstante amplia�~ao.dos omportamentos que podem ser impostos do exterior, em detrimento das neessidades autêntias e da indentidadeinteletual e afetiva de ada um. Riso de expuls~ao pelas m�aquinas do mundo do trabalho, no qual a pessoa pelomenos tinha a impress~ao de se mover livremente e de deidir por si pr�opria."(FAURE, Edgar e outros. \Apprendre �a être". Relat�orio da Comiss~ao Internaional sobre o Desenvolvimento daEdua�~ao. Paris: Uneso-Fayard, 1972.)5Op. it., p. XVI. 65



5.4.5 Pistas e Reomenda�~oesA edua�~ao ao longo de toda a vida baseia-se em quatro pilares: aprender a onheer, aprender afazer, aprender a viver juntos, aprender a ser.� Aprender a onheer, ombinando uma ultura geral, su�ientemente vasta, om a possibilidadede trabalhar em profundidade um pequeno n�umero de mat�erias. O que tamb�em signi�a:aprender a aprender, para bene�iar-se das oportunidades ofereidas pela edua�~ao ao longode toda a vida.� Aprender a fazer, a �m de adquirir n~ao somente uma quali�a�~ao pro�ssional, mas, de umamaneira mais ampla, ompetênias que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situa�~oese a trabalhar em equipe. Mas tamb�em aprender a fazer no âmbito das diversas experiêniassoiais ou de trabalho que se ofereem aos jovens e adolesentes, quer espontaneamente, frutodo ontexto loal ou naional, quer formalmente, gra�as ao desenvolvimento do ensino alternadoom o trabalho.� Aprender a viver juntos, desenvolvendo a ompreens~ao do outro e a perep�~ao das interde-pendênias - realizar projetos omuns e preparar-se para gerir onitos - no respeito pelosvalores do pluralismo, da ompreens~ao m�utua e da paz.� Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar �a altura de agir om adavez maior apaidade de autonomia, de disernimento e de responsabilidade pessoal. Paraisso, n~ao negligeniar na edua�~ao nenhuma das potenialidades de ada indiv��duo: mem�oria,raio��nio, sentido est�etio, apaidades f��sias, aptid~ao para omuniar-se.Numa altura em que os sistemas eduativos formais tendem a privilegiar o aesso ao onheimento,em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa oneber a edua�~ao omo um todo. Estaperspetiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas eduativas, tanto em n��vel da elabora�~aode programas omo da de�ni�~ao de novas pol��tias pedag�ogias.5.5 Delara�~ao e Programa de A�~ao sobre uma Cultura dePaz Delara�~ao e Programa de A�~aosobre uma Cultura de Paz0Na�~oes UnidasAssembl�eia Geral Distr.GERALA/RES/53/2436 de outubro de 1999Q�uinquag�esimo tereiro per��odo de sess~oesTema 31 do programa0Tradu�~ao do original em espanhol: Elisabete Santana. Revis~ao t�enia: Lia Diskin.66



Resolu�~oes Aprovadas pela Assembl�eia Geral[sem remiss~ao pr�evia a uma Comiss~ao Prinipal (A/53/L.79)℄53/243. Delara�~ao e Programa de A�~ao sobre uma Cultura de Paz5.5.1 A - Delara�~ao sobre uma Cultura de PazA Assembl�eia Geral,Considerando a Carta das Na�~oes Unidas, inluindo os objetivos e prin��pios nela enuniados,Considerando tamb�em que na Constitui�~ao da Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao,a Ciênia e a Cultura se delara que \posto que as guerras nasem na mente dos homens, �e na mentedos homens onde devem erigir-se os baluartes da paz",Considerando ainda a Delara�~ao Universal dos Direitos Humanos 1 e outros instrumentos inter-naionais pertinentes ao sistema das Na�~oes Unidas,Reonheendo que a paz n~ao �e apenas a ausênia de onitos, mas que tamb�em requer um proessopositivo, dinâmio e partiipativo em que se promova o di�alogo e se soluionem os onitos dentrode um esp��rito de entendimento e oopera�~ao m�utuos,Reonheendo tamb�em que om o �nal da guerra fria se ampliaram as possibilidades de imple-mentar uma Cultura de Paz,Expressando profunda preoupa�~ao pela persistênia e prolifera�~ao da violênia e dos onitos emdiversas partes do mundo,Reonheendo a neessidade de eliminar todas as formas de disrimina�~ao e intolerânia, inlusiveaquelas baseadas em ra�a, or, sexo, idioma, religi~ao, opini~ao pol��tia ou de outra natureza, naorigem naional, etnia ou ondi�~ao soial, na propriedade, nas disapaidades, no nasimento ououtra ondi�~ao,Considerando sua resolu�~ao 52/15, de 20 de novembro de 1997, em que prolamou o ano 2000\Ano Internaional da Cultura de Paz", e sua resolu�~ao 53/25, de 10 de novembro de 1998, em queprolamou o per��odo 2001-2010 \D�eada Internaional para uma Cultura de Paz e n~ao-violênia paraas rian�as do mundo",Reonheendo a importante fun�~ao que segue desempenhando a Organiza�~ao das Na�~oes Unidaspara a Edua�~ao, a Ciênia e a Cultura na promo�~ao de uma Cultura de Paz,Prolama solenemente a presente Delara�~ao sobre uma Cultura de Paz, om o objetivo de queos Governos, as organiza�~oes internaionais e a soiedade ivil possam orientar suas atividades porsuas sugest~oes, a �m de promover e fortaleer uma Cultura de Paz no novo milênio:Artigo 1o�Uma Cultura de Paz �e um onjunto de valores, atitudes, tradi�~oes, omportamentos e estilos devida baseados:a) No respeito �a vida, no �m da violênia e na promo�~ao e pr�atia da n~ao-violênia por meio daedua�~ao, do di�alogo e da oopera�~ao;b) No pleno respeito aos prin��pios de soberania, integridade territorial e independênia pol��tiados Estados e de n~ao ingerênia nos assuntos;) que s~ao, essenialmente, de jurisdi�~ao interna dos Estados, em onformidade om a Carta dasNa�~oes Unidas e o direito internaional;1Resolu�~ao 217 A (III). 67



d) No pleno respeito e na promo�~ao de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;e) No ompromisso om a solu�~ao pa���a dos onitos;f) Nos esfor�os para satisfazer as neessidades de desenvolvimento e prote�~ao do meio ambientepara as gera�~oes presente e futuras;g) No respeito e promo�~ao do direito ao desenvolvimento;h) No respeito e fomento �a igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens;i) No respeito e fomento ao direito de todas as pessoas �a liberdade de express~ao, opini~ao e in-forma�~ao;j) Na ades~ao aos prin��pios de liberdade, justi�a, demoraia, tolerânia, solidariedade, oo-pera�~ao, pluralismo, diversidade ultural, di�alogo e entendimento em todos os n��veis da so-iedade e entre as na�~oes;e animados por uma atmosfera naional e internaional que favore�a a paz.Artigo 2o�O progresso at�e o pleno desenvolvimento de uma Cultura de Paz se onquista atrav�es de valores,atitudes, omportamentos e estilos de vida voltados ao fomento da paz entre as pessoas, os grupos eas na�~oes.Artigo 3o�O desenvolvimento pleno de uma Cultura de Paz est�a integralmente vinulado:a) �A promo�~ao da resolu�~ao pa���a dos onitos, do respeito e entendimento m�utuos e da oo-pera�~ao internaional;b) Ao umprimento das obriga�~oes internaionais assumidas na Carta das Na�~oes Unidas e aodireito internaional;) �A promo�~ao da demoraia, do desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades funda-mentais e ao seu respetivo respeito e umprimento;d) �A possibilidade de que todas as pessoas, em todos os n��veis, desenvolvam aptid~oes para odi�alogo, negoia�~ao, forma�~ao de onsenso e solu�~ao pa���a de ontrov�ersias;e) Ao fortaleimento das institui�~oes demor�atias e �a garantia de partiipa�~ao plena no proessode desenvolvimento;f) �A erradia�~ao da pobreza e do analfabetismo, e �a redu�~ao das desigualdades entre as na�~oes edentro delas;g) �A promo�~ao do desenvolvimento eonômio e soial sustent�avel;h) �A elimina�~ao de todas as formas de disrimina�~ao ontra a mulher, promovendo sua autonomiae uma representa�~ao eq�uitativa em todos os n��veis nas tomadas de deis~oes;i) Ao respeito, promo�~ao e prote�~ao dos direitos da rian�a;j) �A garantia de livre irula�~ao de informa�~ao em todos os n��veis e promo�~ao do aesso a ela;k) Ao aumento da transparênia na presta�~ao de ontas na gest~ao dos assuntos p�ublios;68



l) �A elimina�~ao de todas as formas de raismo, disrimina�~ao raial, xenofobia e intolerâniaorrelatas;m) �A promo�~ao da ompreens~ao, da tolerânia e da solidariedade entre todas as iviliza�~oes, povose ulturas, inlusive em rela�~ao �as minorias �etnias, religiosas e ling�u��stias;n) Ao pleno respeito ao direito de livre determina�~ao de todos os povos, inlu��dos os que vivem sobdomina�~ao olonial ou outras formas de domina�~ao ou oupa�~ao estrangeira, omo est�a onsa-grado na Carta das Na�~oes Unidas e expresso nos Patos internaionais de direitos humanos2,bem omo na Delara�~ao sobre a oness~ao da independênia aos pa��ses e povos olonizadosontida na resolu�~ao 1514 (XV) da Assembl�eia Geral, de 14 de dezembro de 1960.Artigo 4o�A edua�~ao, em todos os n��veis, �e um dos meios fundamentais para onstruir uma Cultura de Paz.Neste ontexto, a edua�~ao sobre os direitos humanos �e de partiular relevânia.Artigo 5o�Os governos têm fun�~ao primordial na promo�~ao e no fortaleimento de uma Cultura de Paz.Artigo 6o�A soiedade ivil deve omprometer-se plenamente no desenvolvimento total de uma Cultura dePaz.Artigo 7o�O papel informativo e eduativo dos meios de omunia�~ao ontribui para a promo�~ao de umaCultura de Paz.Artigo 8o�Desempenham papel-have na promo�~ao de uma Cultura de Paz os pais, os professores, os pol��tios,os jornalistas, os �org~aos e grupos religiosos, os inteletuais, os que realizam atividades ient���as,�los�o�as, riativas e art��stias, os trabalhadores em sa�ude e de atividades humanit�arias, os tra-balhadores soiais, os que exerem fun�~oes diretivas nos diversos n��veis, bem omo as organiza�~oesn~ao-governamentais.Artigo 9o�As Na�~oes Unidas deveriam seguir desempenhando uma fun�~ao r��tia na promo�~ao e fortalei-mento de uma Cultura de Paz em todo o mundo. 107a� sess~ao plen�aria13 de setembro de 19995.5.2 B - Programa de A�~ao sobre uma Cultura de PazA Assembl�eia Geral,Tendo em onta a Delara�~ao sobre uma Cultura de Paz aprovada em 13 de setembro de 1999,Considerando sua resolu�~ao 52/15, de 20 de novembro de 1997, na qual prolamou o ano 2000\Ano Internaional da Cultura de Paz", e sua resolu�~ao 53/25, de 10 de novembro de 1998, na qualprolamou o per��odo 2001-2010 \D�eada Internaional para uma Cultura de Paz e n~ao-violênia paraas rian�as do mundo",Aprova o seguinte Programa de A�~ao sobre uma Cultura de Paz:2Resolu�~ao 2200 A (XXI), anexo. 69



A. Objetivos, estrat�egias e agentes prinipais1. O Programa de A�~ao onstituiria a base do Ano Internaional da Cultura de Paz e da D�eadaInternaional para a Cultura de Paz e n~ao-violênia para as rian�as do mundo.2. Estimular aos Estados Membros para que adotem medidas para promover uma Cultura de Pazno plano naional, bem omo nos planos regional e internaional.3. A soiedade ivil deveria partiipar nos planos loal, regional e naional, om o objetivo deampliar o alane das atividades onernentes a uma Cultura de Paz.4. O sistema das Na�~oes Unidas deveria fortaleer as atividades que realiza em prol de umaCultura de Paz.5. A Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao, a Ciênia e a Cultura deveria manter suafun�~ao essenial na promo�~ao de uma Cultura de Paz e ontribuir para sua onstru�~ao de formasigni�ativa.6. Dever-se-iam fomentar e onsolidar as assoia�~oes entre os diversos agentes destaados na De-lara�~ao para um movimento mundial para uma Cultura de Paz.7. Uma Cultura de Paz se promove mediante o interâmbio de informa�~ao entre os agentes sobreas iniiativas om este objetivo.8. A exeu�~ao e�az do Programa de A�~ao exige a mobiliza�~ao de reursos, inlusive �naneiros,por parte dos governos, das organiza�~oes e indiv��duos interessados.B. Consolida�~ao de medidas que adotem todos os agentes pertinentes nos planos naional, regionale internaional9. Medidas para promover uma Cultura de Paz por meio da edua�~ao:a) Revitalizar as atividades naionais e a oopera�~ao internaional destinadas a promoveros objetivos da edua�~ao para todos, om vistas a alan�ar o desenvolvimento humano,soial e eonômio, e promover uma Cultura de Paz;b) Zelar para que as rian�as, desde a primeira infânia, reebam forma�~ao sobre valo-res, atitudes, omportamentos e estilos de vida que lhes permitam resolver onitos pormeios pa���os e om esp��rito de respeito pela dignidade humana e de tolerânia e n~ao-disrimina�~ao;) Preparar as rian�as para partiipar de atividades que lhes indiquem os valores e os obje-tivos de uma Cultura de Paz;d) Zelar para que haja igualdade de aesso �as mulheres, espeialmente as meninas, �a edua�~ao;e) Promover a revis~ao dos planos de estudo, inlusive dos livros did�atios, levando em ontaa Delara�~ao e o Plano de A�~ao Integrado sobre a Edua�~ao para a Paz, os DireitosHumanos e a Demoraia3 de 1995, para o qual a Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para aEdua�~ao, a Ciênia e a Cultura prestaria oopera�~ao t�enia, se soliitada;f) Promover e refor�ar as atividades dos agentes destaados na Delara�~ao, em partiulara Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao, a Ciênia e a Cultura, destinadas adesenvolver valores e aptid~oes que bene�iem uma Cultura de Paz, inlusive a edua�~ao ea apaita�~ao na promo�~ao do di�alogo e do onsenso;3Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao, a Ciênia e a Cultura. Atas da Conferênia Geral, 28a� reuni~ao,Paris, 25 de outubro a 16 de novembro de 1995, vol. 1: Resolu�~oes, resolu�~ao 5.4, anexos.70



g) Estimular as atividades em urso das entidades ligadas ao sistema das Na�~oes Unidas aapaitar e eduar, quando for o aso, nas esferas da preven�~ao dos onitos e gest~ao derises, resolu�~ao pa���a das ontrov�ersias e na onsolida�~ao da paz ap�os os onitos;h) Ampliar as iniiativas em prol de uma Cultura de Paz empreendidas por institui�~oes deensino superior de diversas partes do mundo, inlusive a Universidade das Na�~oes Unidas,a Universidade para a Paz e o projeto relativo ao Programa de universidades gêmeas e deC�atedras da Organiza�~ao das Na�~oes Unidas para a Edua�~ao, a Ciênia e a Cultura.10. Medidas para promover o desenvolvimento eonômio e soial sustent�avel:a) Tomar medidas amplas baseadas em estrat�egias adequadas e objetivos aordados, a �m deerradiar a pobreza, mediante atividades naionais e internaionais, inluindo a oopera�~aointernaional;b) Fortaleer a apaidade naional para apliar pol��tias e programas destinados a reduziras desigualdades eonômias e soiais dentro das na�~oes, por meio, entre outras oisas, daoopera�~ao internaional;) Promover solu�~oes efetivas, eq�uitativas, duradouras e orientadas ao desenvolvimento paraos problemas da d��vida externa e servi�o da d��vida dos pa��ses em desenvolvimento, pormeio, entre outras oisas, da diminui�~ao da arga da d��vida;d) Fortaleer as medidas adotadas, em todos os n��veis, para apliar estrat�egias naionaisem prol da seguran�a alimentar sustent�avel, inlusive om a elabora�~ao de medidas paramobilizar e aproveitar ao m�aximo a destina�~ao e utiliza�~ao de reursos obtidos de to-das as fontes, inluindose os obtidos om a oopera�~ao internaional, omo os reursosproedentes da diminui�~ao da arga da d��vida;e) Adotar mais medidas que zelem para que o proesso de desenvolvimento seja partiipativo,e para que os projetos de desenvolvimento ontem om a plena partiipa�~ao de todos;f) Inluir uma perspetiva de gênero e o fomento da autonomia de mulheres e meninas omoparte integrante do proesso de desenvolvimento;g) Inluir nas estrat�egias de desenvolvimento medidas espeiais em que sejam atendidas asneessidades de mulheres e rian�as, bem omo de grupos om neessidades espeiais;h) Atrav�es da assistênia ao desenvolvimento ap�os os onitos, fortaleer os proessos dereabilita�~ao, reintegra�~ao e reonilia�~ao de todos os envolvidos no onito;i) Inluir medidas de ria�~ao de apaidade nas estrat�egias de desenvolvimento dediadas�a sust e ntabilidade do meio ambiente, inlu��das a onserva�~ao e regenera�~ao da base dereursos naturais;j) Eliminar obst�aulos que impe�am a realiza�~ao do direito �a livre determina�~ao dos povos,em partiular dos povos subjugados pela domina�~ao olonial ou outras formas de do-mina�~ao ou oupa�~ao estrangeira, que afetam negativamente seu desenvolvimento soiale eonômio.11. Medidas para promover o respeito a todos os direitos humanos:a) Apliar integralmente a Delara�~ao e Programa de A�~ao de Viena4;b) Estimular a formula�~ao de planos de a�~ao naionais para promover e proteger todos osdireitos humanos;) Fortaleer as institui�~oes e apaidades naionais na esfera dos direitos humanos, inlusivepor meio das institui�~oes naionais de direitos humanos;4A/CONF.157/24 (Parte I), ap. III. 71



d) Realizar e apliar o direito ao desenvolvimento estabeleido na Delara�~ao sobre o direitoao desenvolvimento5 e a Delara�~ao e Programa de A�~ao de Viena;e) Alan�ar os objetivos da D�eada das Na�~oes Unidas para a edua�~ao na esfera dos direitoshumanos, 1995-20046;f) Difundir e promover a Delara�~ao Universal dos Direitos Humanos em todos os n��veis;g) Dar apoio mais signi�ativo �as atividades que o Alto Comissionado das Na�~oes Unidas paraos Direitos Humanos realiza no desempenho de seu mandato, estabeleido na resolu�~ao48/141 da Assembl�eia Geral, de 20 de dezembro de 1993, bem omo as responsabilidadesestabeleidas em resolu�~oes e deis~oes subseq�uentes.12. Medidas para garantir a igualdade entre mulheres e homens:a) Integrar a perspetiva de gênero na aplia�~ao de todos os instrumentos internaionaispertinentes;b) Intensi�ar a aplia�~ao dos instrumentos internaionais em que se promove a igualdadeentre mulheres e homens;) Apliar a Plataforma de A�~ao de Beijing, aprovada na Quarta Conferênia Mundial sobrea Mulher7, om os reursos e a vontade pol��tia que sejam neess�arios e atrav�es, entreoutras oisas, da elabora�~ao, aplia�~ao e onseu�~ao dos planos de a�~ao naionais;d) Promover a igualdade entre mulheres e homens na ado�~ao de deis~oes eonômias, soiaise pol��tias;e) Prosseguir no fortaleimento das atividades das entidades vinuladas ao sistema dasNa�~oes Unidas destinadas a eliminar todas as formas de disrimina�~ao e violênia ontraa mulher;f) Prestar apoio e assistênia �as mulheres que tenham sido v��timas de qualquer forma deviolênia, inlusive dom�estia, no loal de trabalho e durante onitos armados.13. Medidas para promover a partiipa�~ao demor�atia:a) Consolidar todas as atividades destinadas a promover prin��pios e pr�atias demor�atios;b) Ter espeial empenho nos prin��pios e pr�atias demor�atios em todos os n��veis de ensinoesolar, extraurriular e n~ao-esolar;) Estabeleer e fortaleer institui�~oes e proessos naionais em que se promova e se apoie ademoraia por meio, entre outras oisas, da forma�~ao de funion�arios p�ublios e a ria�~aode apaita�~ao nesse setor;d) Fortaleer a partiipa�~ao demor�atia por meio, entre outras oisas, da presta�~ao de as-sistênia a proessos eleitorais, a pedido dos Estados interessados e em onformidade omas diretrizes pertinentes �as Na�~oes Unidas;e) Lutar ontra o terrorismo, o rime organizado, a orrup�~ao, bem omo ontra a produ�~ao,tr�a�o e onsumo de drogas il��itas e lavagem de dinheiro, por onta de sua apaidade deminar/ solapar a demoraia e impedir o pleno desenvolvimento de uma Cultura de Paz.14. Medidas destinadas a promover a ompreens~ao, a tolerânia e a solidariedade:5Resolu�~ao 41/128, anexo.6Ver A/49/261 - E/1994/110/Add.1, anexo.7Informe da Quarta Conferênia Mundial sobre a Mulher, Beijing, 4 a 15 de setembro de 1995 (publia�~ao dasNa�~oes Unidas, No� de venta: S.96.IV.13), ap. I, resolu�~ao 1, anexo II.72



a) Apliar a Delara�~ao de Prin��pios sobre a Tolerânia e o Plano de A�~ao de Conseu�~aodo Ano das Na�~oes Unidas para a Tolerânia8 (1995);b) Apoiar as atividades que se realizem no ontexto do Ano das Na�~oes Unidas para o Di�alogoentre Civiliza�~oes, que se elebrar�a em 2001;) Aprofundar os estudos das pr�atias e tradi�~oes loais ou aut�otones de solu�~ao de on-trov�ersias e promo�~ao da tolerânia, om o objetivo de aprender a partir delas;d) Apoiar as medidas em que se promovam a ompreens~ao, a tolerânia e a solidariedade emtoda a soiedade, em partiular om os grupos vulner�aveis;e) Continuar apoiando a obten�~ao dos objetivos da D�eada Internaional das Popula�~oesInd��genas do Mundo9;f) Apoiar as medidas em que se promovam a tolerânia e a solidariedade om os refugiados eas popula�~oes desloadas, levando em onta o objetivo de failitar seu regresso volunt�arioe sua integra�~ao soial;g) Apoiar as medidas em que se promovam a tolerânia e a solidariedade om os migrantes;h) Promover uma maior ompreens~ao, tolerânia e oopera�~ao entre todos os povos, por meio,entre outras oisas, da utiliza�~ao adequada de novas tenologias e difus~ao de informa�~ao;i) Apoiar as medidas em que se promovam a ompreens~ao, a tolerânia, a solidariedade e aoopera�~ao entre os povos, entre as na�~oes e dentro delas.15. Medidas destinadas a apoiar a omunia�~ao partiipativa e a livre irula�~ao de informa�~ao eonheimento:a) Apoiar a importante fun�~ao que os meios de omunia�~ao desempenham na promo�~ao deuma Cultura de Paz;b) Zelar pela liberdade de imprensa, liberdade de informa�~ao e de omunia�~ao;) Fazer uso e�az dos meios de omunia�~ao na promo�~ao e difus~ao da informa�~ao sobreuma Cultura de Paz, ontando om a partiipa�~ao, onforme o aso, das Na�~oes Unidas edos meanismos regionais, naionais e loais pertinentes;d) Promover a omunia�~ao soial a �m de que as omunidades possam expressar suas ne-essidades e partiipar na tomada de deis~oes;e) Adotar medidas aera do problema da violênia nos meios de informa�~ao, inlusive asnovas tenologias de omunia�~ao, entre outras, a Internet;f) Inrementar as medidas destinadas a promover o interâmbio de informa�~ao sobre as novastenologias da informa�~ao, inlusive a Internet.16. Medidas para promover a paz e a seguran�a internaionais:a) Promover o desarmamento geral e ompleto sob estrito e efetivo ontrole internaional,levando em onta as prioridades estabeleidas pelas Na�~oes Unidas na esfera do desarma-mento;b) Inspirar-se, quando proedentes, nas experiênias favor�aveis a uma Cultura de Paz obtidasde atividades de \onvers~ao militar", realizadas em alguns pa��ses do mundo;) Destaar omo inadmiss��vel a anexa�~ao de territ�orios mediante a guerra, e a neessidadede trabalhar em prol de uma paz justa e duradoura em todas as partes do mundo;8A/51/201, apêndie I.9D�eada Internaional das Popula�~oes Ind��genas do Mundo (1995-2004)73



d) Estimular a ado�~ao de medidas de fomento da on�an�a e atividades para a negoia�~aode resolu�~oes pa���as de onitos;e) Tomar medidas para eliminar a produ�~ao e o tr�a�o il��ito de armas pequenas e leves;f) Apoiar atividades, nos n��veis naional, regional e internaional, destinadas �a solu�~ao deproblemas onretos que surjam ap�os os onitos, omo a desmobiliza�~ao e a reinte-gra�~ao de exombatentes �a soiedade, bem omo de refugiados e popula�~oes desloadas,a exeu�~ao de programas de reolhimento de armas, o interâmbio de informa�~ao e ofomento da on�an�a;g) Desestimular e abster-se de adotar qualquer medida unilateral que n~ao esteja em on-sonânia om o direito internaional e a Carta das Na�~oes Unidas, e di�ulte a obten�~aoplena de desenvolvimento eonômio e soial da popula�~ao dos pa��ses afetados, em parti-ular mulheres e rian�as, que impe�am seu bem-estar, rie obst�aulos para o gozo plenode seus direitos humanos, inlu��do o direito de todos a um n��vel de vida adequado parasua sa�ude e bem-estar e o direito a alimentos, a assistênia m�edia e servi�os soiaisneess�arios, ao mesmo tempo em que se rea�rma que os alimentos e mediamentos n~aodevem ser utilizados omo instrumento de press~ao pol��tia;h) Abster-se de adotar medidas de oa�~ao militar, pol��tia, eonômia ou de qualquer ou-tra natureza, que n~ao estejam em onsonânia om o direito internaional e a Carta, eujo objetivo seja atentar ontra a independênia pol��tia ou a integridade territorial dosEstados;i) Reomendar que se dê aten�~ao adequada �a quest~ao das reperuss~oes humanit�arias dassan�~oes, em partiular para as mulheres e rian�as, om vistas a reduzir ao m��nimo asonseq�uênias humanit�arias das san�~oes;j) Promover uma maior partiipa�~ao da mulher na preven�~ao e solu�~ao de onitos e, empartiular, nas atividades em que se promova uma Cultura de Paz ap�os os onitos;k) Promover iniiativas de solu�~ao de onitos, omo o estabeleimento de dias de essar-fogopara a realiza�~ao de ampanhas de vaina�~ao e distribui�~ao de mediamentos, orredoresde paz que permitam a entrega de provis~oes humanit�arias e santu�arios de paz para respeitaro papel fundamental das institui�~oes sanit�arias e m�edias, omo hospitais e l��nias;l) Estimular a apaita�~ao em t�enias de entendimento, preven�~ao e solu�~ao de onitos,ministradas ao pessoal interessado das Na�~oes Unidas, das organiza�~oes regionais vinu-ladas e dos Estados Membros, mediante soliita�~ao, em onformidade.107a� sess~ao plen�aria13 de setembro de 19995.6 Direitos Humanos - Por um Novo Come�oDireitos HumanosPor um Novo Come�o -Manifesto 2000 por umaCultura de Paz e N~ao-ViolêniaO ano 2000 preisa ser um novo ome�o para todos n�os. Juntos, podemos transformar a ulturada guerra e da violênia em uma ultura de paz e n~ao-violênia. Para tanto, �e preiso a partiipa�~ao74



de todos. Assim, transmitiremos aos jovens e �as gera�~oes futuras valores que os inspirar~ao a onstruirum mundo de dignidade e harmonia, um mundo de justi�a, solidariedade, liberdade e prosperidade.A ultura de paz torna poss��vel o desenvolvimento sustent�avel, a prote�~ao do meio ambiente e oresimento pessoal de ada ser humano.A Assembl�eia Geral das Na�~oes Unidas prolamou o ano 2000 omo o Ano Internaional por umaCultura de Paz. A Uneso �e a respons�avel pela oordena�~ao das atividades de omemora�~ao do AnoInternaional por uma Cultura de Paz.Um grupo de prêmios Nobel da Paz esteve reunido em Paris para a elebra�~ao do 50o� Anivers�arioda Delara�~ao Universal dos Direitos Humanos e juntos redigiram o \Manifesto 2000 por uma Culturade Paz e N~ao-Violênia". Norman Borlaug, Adolfo Perez Esquivel, Dalai Lama, Mikhail SergeyevihGorbahev, Mairead Maguire, Nelson Mandela, Rigoberta Menhu Tum, Shimon Peres, Jose RamosHorta, Joseph Roblat, Desmond Mpilo Tutu, David Trimble, Elie Wiesel e Carlos Felipo XimenesBelo est~ao entre os primeiros idad~aos a assinar o Manifesto 2000.Junte-se a eles!5.6.1 O Que �e o Manifesto 2000?O Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e N~ao-Violênia foi esrito por um grupo de prêmiosNobel da Paz, om o �m de riar um senso de responsabilidade que se iniia em n��vel pessoal - n~aose trata de uma mo�~ao ou peti�~ao endere�ada �as altas autoridades.�E responsabilidade de ada um oloar em pr�atia os valores, as atitudes e formas de onduta queinspirem uma ultura de paz. Todos podem ontribuir para esse objetivo dentro de sua fam��lia, deseu bairro, de sua idade, de sua regi~ao e de seu pa��s ao promover a n~ao-violênia, a tolerânia, odi�alogo, a reonilia�~ao, a justi�a e a solidariedade em atitudes otidianas.O Manifesto 2000 foi lan�ado em Paris no dia 4 de mar�o de 1999 e est�a aberto para assinaturas dop�ublio geral em todo o mundo. Para assinar, basta aessar o site http://www.uneso.org/manifesto2000ou enviar o seu ompromisso pessoal a um dos esrit�orios da Uneso no mundo.A grande meta �e apresentar 100 milh~oes de assinaturas �a Assembl�eia Geral das Na�~oes Unidas emsua reuni~ao da virada do milênio em setembro do ano 2000.5.7 Manifesto 2000 - o TextoReonheendo a minha ota de responsabilidade om o futuro da humanidade, espeialmente omas rian�as de hoje e as das gera�~oes futuras, eu me omprometo - em minha vida di�aria, na minhafam��lia, no meu trabalho, na minha omunidade, no meu pa��s e na minha regi~ao - a:� Respeitar a vida e a dignidade de ada pessoa, sem disrimina�~ao ou preoneito;� Pratiar a n~ao-violênia ativa, rejeitando a violênia sob todas as suas formas: f��sia, sexual,psiol�ogia, eonômia e soial, em partiular ontra os grupos mais desprovidos e vulner�aveisomo as rian�as e os adolesentes;� Compartilhar o meu tempo e meus reursos materiais em um esp��rito de generosidade visandoo �m da exlus~ao, da injusti�a e da opress~ao pol��tia e eonômia;� Defender a liberdade de express~ao e a diversidade ultural, dando sempre preferênia ao di�alogoe �a esuta do que ao fanatismo, �a difama�~ao e �a rejei�~ao do outro;75
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