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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



� Promover um omportamento de onsumo que seja respons�avel e pr�atias de desenvolvimentoque respeitem todas as formas de vida e preservem o equil��brio da natureza no planeta;� Contribuir para o desenvolvimento da minha omunidade, om a ampla partiipa�~ao da mulhere o respeito pelos prin��pios demor�atios, de modo a onstruir novas formas de solidariedade.5.8 Obras do Autor1. ABC das rela�~oes humanas (1954). S~ao Paulo: Ed. Naional. (Esgotado.)2. ABC da psiot�enia (1955). S~ao Paulo: Ed. Naional. (Esgotado.)3. Rela�~oes humanas na fam��lia e no trabalho (1960). Petr�opolis: Ed. Vozes, 45a� Ed., 1993.4. A rian�a, o lar, a esola (1961). Petr�opolis: Ed. Vozes, 53a� Ed., 1979.5. A sua vida, seu futuro (1963). Petr�opolis: Ed. Vozes, 15a� Ed., 1992.6. Amar e ser amado (1965). Petr�opolis: Ed. Vozes, 21a� Ed., 1991.7. O orpo fala (om Roland Tompakow) (1969). Petr�opolis: Ed. Vozes, 31a� Ed., 1993.8. O psiodrama (1969), Pref�aio de J.L.Moreno. Rio de Janeiro: Ed. Cepa, 2a� Ed., 1970.9. O potenial de inteligênia do brasileiro (1972), om Eva Nik. Rio de Janeiro: Ed. Cepa,1972.10. Dinâmia de grupo e desenvolvimento em rela�~oes humanas (1972), om Anne Anelin Shut-zenberger, C�elio Garia e outros. Belo Horizonte: Itatiaia, 1972.11. Manual de psiologia apliada (1962). Belo Horizonte: Itatiaia, 2a� Ed. (Esgotado)12. Lideran�a, tens~oes, evolu�~ao (1972). Belo Horizonte: Itatiaia.13. Es�nge; estrutura e mist�erio do homem. (1973). Belo Horizonte: Itatiaia, 2a� Ed., 1976.14. A m��stia do sexo (1974). Belo Horizonte: Itatiaia, 2a� Ed., 1976.15. A onsiênia �osmia (1976). Introdu�~ao �a Psiologia Transpessoal. Petr�opolis: Ed. Vozes,5a� Ed., 1991.16. Fronteiras da regress~ao (1976). Petr�opolis: Ed. Vozes, 5a� Ed., 1991.17. O psiodrama tr��adio (om Anne Shutzenberger). Belo Horizonte: Interlivros, 1976.18. Fronteiras da evolu�~ao e da morte. Petr�opolis: Ed. Vozes, 5a� Ed., 1991.19. M��stia e iênia - Pequeno tratado de psiologia transpessoal, olabora�~ao om outros autores.Petr�opolis: Ed. Vozes, 5 volumes, reeditado, 1992.20. A revolu�~ao sileniosa - Autobiogra�a pessoal e transpessoal (1983). S~ao Paulo: Ed. Pensa-mento.21. Sementes para uma nova era (1982). Petr�opolis, Ed. Vozes, 3a� Ed., 1990.22. A neurose do para��so perdido (1985). Rio de Janeiro: Ed. Espa�o Tempo, 3a� Ed., 1991.76



23. O novo voabul�ario hol��stio (1985). Rio de Janeiro: Ed. Espa�o Tempo/Ed. Cepa, 3a� Ed.24. Ondas a proura do mar (1987). Rio de Janeiro: Ed. Agir.25. A palha e trava (1988). Petr�opolis: Ed. Vozes.26. O �ultimo porquê (1989). Petr�opolis: Ed. Vozes, 3a� Ed., 1991.27. Organiza�~oes e tenologias para o tereiro milênio. A nova ultura organizaional hol��stia(1991). Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 3a� Ed., 1993.28. A nova �etia. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, 1993.29. A arte de viver em paz. S~ao Paulo: Ed. Gente, 1a� Ed., 1993.30. A morte da morte. S~ao Paulo: Ed. Gente, 1995.31. Antologia do êxtase. S~ao Paulo: Palas Athena, 1993.32. Hol��stia. Uma nova abordagem do real. S~ao Paulo: Ed. Palas Athena, 1991.33. Sistemas abertos. Rumo �a nova transdiisplinaridade, em olabora�~ao om Ubiratan d'Ambrosioe Roberto Crema. S~ao Paulo: Summus Editora, 1993.34. A mudan�a de sentido. O sentido da mudan�a. Rio de Janeiro: Reord/Rosa dos Tempos,1998.35. L�agrimas de ompaix~ao. S~ao Paulo: Pensamento-Cultrix, 2001.36. A arte de viver a vida. Bras��lia: Letra Ativa, 2001.37. O �m da guerra dos sexos. O reenontro do masulino e do feminino na gest~ao do tereiromilênio. Bras��lia: Letra Ativa, 2002.38. Os mutantes. Emergênia de uma nova humanidade para um novo milênio. Campinas: VerusEditora, 2a� Ed., 2003.5.9 Rede Unipaz InternaionalCampus Unipaz PortugalE-mail: ip253406�ip.pt ou unipaz�unipaz.ptSite: www.unipaz.ptN�uleo Unipaz IsraelE-mail: juki�latinmail.omN�uleo Unipaz Fran�aE-mail: Fievetfr�aol.omSite: www.unipaix.orgN�uleo Unipaz B�elgiaE-mail: polan�swing.beN�uleo Unipaz ArgentinaE-mail: martinezbouquet�sion.om 77



5.9.1 Rede Unipaz NaionalCampus Unipaz DFE-mail: unipazdf�unipazdf.org.brSite: www.unipazdf.org.brN�uleo Bel�emE-mail: unipaz-pa-ihsa-luia�bol.om.brN�uleo CuritibaE-mail: oordena�unipazparana.om.brN�uleo GoiâniaE-mail: unipaz�serradaportaria.om.brN�uleo LondrinaE-mail: hansatha�inbrapenet.om.brN�uleo ReifeE-mail: seralbuq�eologia.om.brN�uleo Triângulo MineiroE-mail: unipaztm�aol.omN�uleo Vit�oriaE-mail: unipazes�ebrnet.om.brCampus Unipaz BahiaE-mail: unipaz�terra.om.brN�uleo AraajuE-mail: unipaz�unipazsergipe.om.brCampus Unipaz Cear�aE-mail: unipaz-e�serel.om.brN�uleo NatalE-mail: f.tavares�digi.om.brCampus Ilha de Santa CatarinaE-mail: unipazs�terra.om.brCampus Unipaz Minas GeraisE-mail: unipazmg�unipazmg.org.brSite: www.unipazmg.org.br 78



N�uleo Arax�aE-mail: unipazaraxa�ig.om.brCampus Unipaz Rio de JaneiroE-mail: unipaz�uol.om.brSite: unipazrj.org.brCampus Unipaz S~ao Paulo/CampinasE-mail: unipaz�unipaz.netSite: www.unipaz.netCampus Unipaz S~ao Paulo/CapitalE-mail: spapital�unipaz.netN�uleo Altin�opolisE-mail: unipaz�om4.om.brN�uleo S~ao Jos�e dos CamposE-mail: unipazsjampos�unipaz.netCampus Unipaz-SulE-mail: unipazsul�unipazsul.org.brSite: www.unipazsul.org.brN�uleo Chape�oE-mail: unipazh�bol.om.brN�uleo Crii�uma/SCE-mail: oikos�oikosom.om.brN�uleo PelotasE-mail: teresaferlauto�bol.om.brN�uleo Santa MariaE-mail: danyallegaro�terra.om.br Site do autor:http://www.pierreweil.pro.br
79


