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1 A reonstru�~ao eduaional no BrasilNa hierarquia dos problemas naionais, nenhum sobreleva em importânia e gravidade ao da edua�~ao.Nem mesmo os de ar�ater eonômio lhe podem disputar a primazia nos planos de reonstru�~ao na-ional. Pois, se a evolu�~ao orgânia do sistema ultural de um pa��s depende de suas ondi�~oeseonômias, �e imposs��vel desenvolver as for�as eonômias ou de produ�~ao, sem o preparo intensivodas for�as ulturais e o desenvolvimento das aptid~oes �a inven�~ao e �a iniiativa que s~ao os fatoresfundamentais do ar�esimo de riqueza de uma soiedade. No entanto, se depois de 43 anos de re-gime republiano, se der um balan�o ao estado atual da edua�~ao p�ublia, no Brasil, se veri�ar�aque, dissoiadas sempre as reformas eonômias e eduaionais, que era indispens�avel entrela�ar eenadear, dirigindo-as no mesmo sentido, todos os nossos esfor�os, sem unidade de plano e semesp��rito de ontinuidade, n~ao lograram ainda riar um sistema de organiza�~ao esolar, �a altura dasneessidades modernas e das neessidades do pa��s. Tudo fragment�ario e desartiulado. A situa�~aoatual, riada pela suess~ao peri�odia de reformas pariais e freq�uentemente arbitr�arias, lan�adas semsolidez eonômia e sem uma vis~ao global do problema, em todos os seus aspetos, nos deixa antesa impress~ao desoladora de onstru�~oes isoladas, algumas j�a em ru��na, outras abandonadas em seusalieres, e as melhores, ainda n~ao em termos de serem despojadas de seus andaimes . . .Onde se tem de prourar a ausa prinipal desse estado antes de inorganiza�~ao do que de desorga-niza�~ao do aparelho esolar, �e na falta, em quase todos os planos e iniiativas, da determina�~ao dos�ns de edua�~ao2 (aspeto �los�o�o e soial) e da aplia�~ao (aspeto t�enio) dos m�etodos ient���osaos problemas de edua�~ao. Ou, em pouas palavras, na falta de esp��rito �los�o�o e ient���o, naresolu�~ao dos problemas da administra�~ao esolar. Esse empirismo grosseiro, que tem presidido aoestudo dos problemas pedag�ogios, postos e disutidos numa atmosfera de horizontes estreitos, temas suas origens na ausênia total de uma ultura universit�aria e na forma�~ao meramente liter�aria denossa ultura. Nuna hegamos a possuir uma \ultura pr�opria", nem mesmo uma \ultura geral"que nos onvenesse da \existênia de um problema sobre objetivos e �ns da edua�~ao". N~ao sepodia enontrar, por isto, unidade e ontinuidade de pensamento em planos de reformas, nos quaisas institui�~oes esolares, esparsas, n~ao traziam, para atra��-las e orient�a-las para uma dire�~ao, o p�olomagn�etio de uma onep�~ao da vida, nem se submetiam, na sua organiza�~ao e no seu funiona-mento, a medidas objetivas om que o tratamento ient���o dos problemas da administra�~ao esolarnos ajuda a desobrir, �a luz dos �ns estabeleidos, os proessos mais e�azes para a realiza�~ao daobra eduaional.Certo, um eduador pode bem ser um �l�osofo e deve ter a sua �loso�a de edua�~ao; mas, tra-balhando ienti�amente nesse terreno, ele deve estar t~ao interessado na determina�~ao dos �ns deedua�~ao, quanto tamb�em dos meios de realiz�a-los. O f��sio e o qu��mio n~ao ter~ao neessidade desaber o que est�a e se passa al�em da janela do seu laborat�orio. Mas o eduador, omo o soi�ologo, temneessidade de uma ultura m�ultipla e bem diversa; as alturas e as profundidades da vida humana2Livro de Urantia, [71:7.1-4℄ (p.806): O estado duradouro �e fundamentado na ultura, dominado pelos ideaise motivado pelo servi�o. O prop�osito da edua�~ao deve ser adquirir habilidade, busar a sabedoria, realizar aindividualidade e alan�ar os valores espirituais.No estado ideal, a edua�~ao ontinua durante a vida e, algumas vezes, a �loso�a torna-se a prinipal busados seus idad~aos. Os idad~aos dessa omunidade busam a sabedoria omo uma amplia�~ao do seu disernimentodos signi�ados nas rela�~oes humanas, das signi�a�~oes da realidade, da nobreza dos valores, das metas da vida e dasgl�orias do destino �osmio.Os urantianos podem e devem ter a vis~ao de uma nova soiedade ultural bem mais elevada. A edua�~ao saltar�apara novos n��veis de valor, quando ultrapassar o sistema da eonomia, baseado puramente na motiva�~ao do luro.A edua�~ao tem sido, por muito tempo, regionalista, militarista, exaltadora do ego e busadora do suesso; eladeve �nalmente ser aberta para o mundo, tornar-se idealista, auto-realizadora e abrangente do ponto de vista�osmio.A edua�~ao passou, reentemente, do ontrole do lero para o dos advogados e homens de neg�oios. E �nalmentedeve ser entregue aos �l�osofos e ientistas. Os eduadores devem ser seres livres, l��deres de fato, om o �to de que a�loso�a, a busa da sabedoria, possa tornar-se a busa prinipal na edua�~ao.2



e da vida soial n~ao devem estender-se al�em do seu raio visual; ele deve ter o onheimento doshomens e da soiedade em ada uma de suas fases, para pereber, al�em do aparente e do efêmero,\o jogo poderoso das grandes leis que dominam a evolu�~ao soial", e a posi�~ao que tem a esola, ea fun�~ao que representa, na diversidade e pluralidade das for�as soiais que ooperam na obra daiviliza�~ao. Se têm essa ultura geral, que lhe permite organizar uma doutrina de vida e ampliar oseu horizonte mental, poder�a ver o problema eduaional em onjunto, de um ponto de vista maislargo, para subordinar o problema pedag�ogio ou dos m�etodos ao problema �los�o�o ou dos �ns daedua�~ao; se tem um esp��rito ient���o, empregar�a os m�etodos omuns a todo gênero de investiga�~aoient���a, podendo reorrer a t�enias mais ou menos elaboradas e dominar a situa�~ao, realizandoexperiênias e medindo os resultados de toda e qualquer modi�a�~ao nos proessos e nas t�enias,que se desenvolveram sob o impulso dos trabalhos ient���os na administra�~ao dos servi�os esolares.2 Movimento de renova�~ao eduaional�A luz dessas verdades e sob a inspira�~ao de novos ideais de edua�~ao, �e que se gerou, no Brasil, omovimento de reonstru�~ao eduaional, om que, reagindo ontra o empirismo dominante, pretendeuum grupo de eduadores, nestes �ultimos doze anos, transferir do terreno administrativo para osplanos pol��tio-soiais a solu�~ao dos problemas esolares. N~ao foram ataques injustos que abalaramo prest��gio das institui�~oes antigas; foram essas institui�~oes ria�~oes arti�iais ou deformadas peloego��smo e pela rotina, a que serviram de abrigo, que tornaram inevit�aveis os ataques ontra elas. Defato, porque os nossos m�etodos de edua�~ao haviam de ontinuar a ser t~ao prodigiosamente rotineiros,enquanto no M�exio, no Uruguai, na Argentina e no Chile, para s�o falar na Am�eria espanhola, j�ase operavam transforma�~oes profundas no aparelho eduaional, reorganizado em novas bases e emordem a �nalidades luidamente desortinadas? Porque os nossos programas se haviam ainda de�xar nos quadros de segrega�~ao soial, em que os enerrou a rep�ublia, h�a 43 anos, enquanto nossosmeios de loomo�~ao e os proessos de ind�ustria entupliaram de e��aia, em pouo mais de umquartel de s�eulo? Porque a esola havia de permaneer, entre n�os, isolada do ambiente, omo umainstitui�~ao enquistada no meio soial, sem meios de inuir sobre ele, quando, por toda a parte,rompendo a barreira das tradi�~oes, a a�~ao eduativa j�a desbordava a esola, artiulando-se om asoutras institui�~oes soiais, para estender o seu raio de inuênia e de a�~ao?Embora, a prin��pio, sem diretrizes de�nidas, esse movimento franamente renovador inaugurouuma s�erie feunda de ombates de id�eias, agitando o ambiente para as primeiras reformas impeli-das para uma nova dire�~ao. Multipliaram-se as assoia�~oes e iniiativas esolares, em que essesdebates testemunhavam a uriosidade dos esp��ritos, pondo em irula�~ao novas id�eias e transmitindoaspira�~oes novas om um aloroso entusiasmo. J�a se despertava a onsiênia de que, para dominara obra eduaional, em toda a sua extens~ao, �e preiso possuir, em alto grau, o h�abito de se prender,sobre bases s�olidas e largas, a um onjunto de id�eias abstratas e de prin��pios gerais, om que possa-mos armar um ângulo de observa�~ao, para vermos mais laro e mais longe e desvendarmos, atrav�esda omplexidade tremenda dos problemas soiais, horizontes mais vastos. Os trabalhos ient���osno ramo da edua�~ao j�a nos faziam sentir, em toda a sua for�a reonstrutora, o axioma de que sepode ser t~ao ient���o no estudo e na resolu�~ao dos problemas eduativos, omo nos da engenharia edas �nan�as. N~ao tardaram a surgir, no Distrito Federal e em três ou quatro Estados as reformas e,om elas, as realiza�~oes, om esp��rito ient���o, e inspiradas por um ideal que, modelado �a imagemda vida, j�a lhe reetia a omplexidade. Contra ou a favor, todo o mundo se agitou. Esse movimento�e hoje uma id�eia em marha, apoiando-se sobre duas for�as que se ompletam: a for�a das id�eias ea irradia�~ao dos fatos.
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3 Diretrizes que se eslareemMas, om essa ampanha, de que tivemos a iniiativa e assumimos a responsabilidade, e om a qualse inutira, por todas as formas, no magist�erio, o esp��rito novo, o gosto da r��tia e do debate3e a onsiênia da neessidade de um aperfei�oamento onstante, ainda n~ao se podia onsiderarinteiramente aberto o aminho �as grandes reformas eduaionais. �E erto que, om a efervesêniainteletual que produziu no professorado, se abriu, de uma vez, a esola a esses ares, a ujo oxigêniose forma a nova gera�~ao de eduadores e se vivi�ou o esp��rito nesse feundo movimento renovadorno ampo da edua�~ao p�ublia, nos �ultimos anos. A maioria dos esp��ritos, tanto da velha omo danova gera�~ao ainda se arrastam, por�em, sem onvi�~oes, atrav�es de um labirinto de id�eias vagas, forade seu alane, e ertamente, aima de sua experiênia; e, porque manejam palavras, om que j�a sefamiliarizaram, imaginam muitos que possuem as id�eias laras, o que lhes tira o desejo de adquiri-las. . . Era preiso, pois, imprimir uma dire�~ao ada vez mais �rme a esse movimento j�a agora naional,que arrastou onsigo os eduadores de mais destaque, e lev�a-lo a seu ponto ulminante om uma no�~aolara e de�nida de suas aspira�~oes e suas responsabilidades. Aos que tomaram posi�~ao na vanguardada ampanha de renova�~ao eduaional, abia o dever de formular, em doumento p�ublio, as bases ediretrizes do movimento que souberam provoar, de�nindo, perante o p�ublio e o governo, a posi�~aoque onquistaram e vêm mantendo desde o in��io das hostilidades ontra a esola tradiional.4 Reformas e a ReformaSe n~ao h�a pa��s \onde a opini~ao se divida em maior n�umero de ores, e se n~ao se enontra teoria queentre n�os n~ao tenha adeptos", segundo j�a observou Alberto Torres, prin��pios e id�eias n~ao passam,entre n�os, de \bandeira de disuss~ao, ornatos de polêmia ou simples meio de êxito pessoal oupol��tio". Ilustrados, as vezes, e eruditos, mas raramente ultos, n~ao assimilamos bastante as id�eiaspara se tornarem um n�uleo de onvi�~oes ou um sistema de doutrina, apaz de nos impelir �a a�~aoem que ostumam desenadear-se aqueles \que pensaram sua vida e viveram seu pensamento". Ainterpenetra�~ao profunda que j�a se estabeleeu, em esfor�os onstantes, entre as nossas id�eias eonvi�~oes e a nossa vida de eduadores, em qualquer setor ou linha de ataque em que tivemos dedesenvolver a nossa atividade j�a denunia, por�em, a �delidade e o vigor om que aminhamos paraa obra de reonstru�~ao eduaional, sem estadear a seguran�a de um triunfo f�ail, mas om a serenaon�an�a na vit�oria de�nitiva de nossos ideais de edua�~ao. Em lugar dessas reformas pariais, que sesuederam, na sua quase totalidade, na estreiteza rônia de tentativas emp��rias, o nosso programaonretiza uma nova pol��tia eduaional, que nos preparar�a, por etapas, a grande reforma, em quepalpitar�a, om o ritmo aelerado dos organismos novos, o m�usulo entral da estrutura pol��tia esoial da na�~ao.Em ada uma das reformas anteriores, em que impressiona vivamente a falta de uma vis~ao globaldo problema eduativo, a for�a inspiradora ou a energia estimulante mudou apenas de forma, dandosolu�~oes diferentes aos problemas partiulares. Nenhuma antes desse movimento renovador penetrouo âmago da quest~ao, alterando os arateres gerais e os tra�os salientes das reformas que o preederam.N�os assist��amos �a aurora de uma verdadeira renova�~ao eduaional, quando a revolu�~ao estalou. J�at��nhamos hegado ent~ao, na ampanha esolar, ao ponto deisivo e limat�erio, ou se o quiserdes, �alinha de divis~ao das �aguas. Mas, a edua�~ao que, no �nal de ontas, se resume logiamente numareforma soial, n~ao pode, ao menos em grande propor�~ao, realizar-se sen~ao pela a�~ao extensa eintensiva da esola sobre o indiv��duo e deste sobre si mesmo nem produzir-se, do ponto de vistadas inuênias exteriores, sen~ao por uma evolu�~ao ont��nua, favoreida e estimulada por todas asfor�as organizadas de ultura e de edua�~ao. As surpresas e os golpes de teatro s~ao impotentes para3Livro de Urantia, [25:3.12℄ (p.278): . . . Quanto mais elevada �e a edua�~ao de uma riatura, mais respeito elater�a pelo onheimento, pela experiênia e opini~oes dos outros.4



modi�arem o estado psiol�ogio e moral de um povo. �E preiso, por�em, ataar essa obra, por umplano integral, para que ela n~ao se arrisque um dia a �ar no estado fragment�ario, semelhante a essasmuralhas pel�agias, inaabadas, ujos bloos enormes, esparsos ao longe sobre o solo, testemunhamgigantes que os levantaram, e que a morte surpreendeu antes do ortamento de seus esfor�os . . .5 Finalidades da edua�~aoToda a edua�~ao varia sempre em fun�~ao de uma \onep�~ao da vida", reetindo, em ada �epoa,a �loso�a4 predominante que �e determinada, a seu turno, pela estrutura da soiedade. �E evidenteque as diferentes amadas e grupos (lasses) de uma soiedade dada ter~ao respetivamente opini~oesdiferentes sobre a \onep�~ao do mundo", que onv�em fazer adotar ao eduando e sobre o que�e neess�ario onsiderar omo \qualidade soialmente �util". O �m da edua�~ao n~ao �e, omo bemobservou G. Davy, \desenvolver de maneira an�arquia as tendênias dominantes do eduando; se omestre interv�em para transformar, isto implia nele a representa�~ao de um erto ideal �a imagem doqual se esfor�a por modelar os jovens esp��ritos". Esse ideal e aspira�~ao dos adultos toma-se mesmomais f�ail de apreender exatamente quando assistimos �a sua transmiss~ao pela obra eduaional, isto�e, pelo trabalho a que a soiedade se entrega para eduar os seus �lhos. A quest~ao primordial das�nalidades da edua�~ao gira, pois, em torno de uma onep�~ao da vida, de um ideal5, a que devemonformar-se os eduandos, e que uns onsideram abstrato e absoluto, e outros, onreto e relativo,vari�avel no tempo e no espa�o. Mas, o exame, num longo olhar para o passado, da evolu�~ao daedua�~ao atrav�es das diferentes iviliza�~oes, nos ensina que o \onte�udo real desse ideal" variousempre de aordo om a estrutura e as tendênias soiais da �epoa, extraindo a sua vitalidade, omoa sua for�a inspiradora, da pr�opria natureza da realidade soial.Ora, se a edua�~ao est�a intimamente vinulada �a �loso�a de ada �epoa, que lhe de�ne o ar�ater,rasgando sempre novas perspetivas ao pensamento pedag�ogio, a edua�~ao nova n~ao pode deixar deser uma rea�~ao ateg�oria, intenional e sistem�atia ontra a velha estrutura do servi�o eduaional,arti�ial e verbalista, montada para uma onep�~ao venida. Desprendendo-se dos interesses delasses, a que ela tem servido, a edua�~ao perde o \sentido aristol�ogio", para usar a express~aode Ernesto Nelson, deixa de onstituir um privil�egio determinado pela ondi�~ao eonômia e soialdo indiv��duo, para assumir um \ar�ater biol�ogio", om que ela se organiza para a oletividadeem geral, reonheendo a todo o indiv��duo o direito a ser eduado at�e onde o permitam as suasaptid~oes naturais, independente de raz~oes de ordem eonômia e soial. A edua�~ao nova, alargandoa sua �nalidade para al�em dos limites das lasses, assume, om uma fei�~ao mais humana, a suaverdadeira fun�~ao soial, preparando-se para formar \a hierarquia demor�atia" pela \hierarquia dasapaidades", rerutadas em todos os grupos soiais, a que se abrem as mesmas oportunidades deedua�~ao. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meios de a�~ao dur�avel om o �m de \dirigiro desenvolvimento natural e integral do ser humano6 em ada uma das etapas de seu resimento",4Livro de Urantia, [2:7.10℄ (p.43): O desa�o religioso desta �epoa �e dirigido �aqueles homens e �aquelas mulheresque, pela sua vis~ao ampla e voltada para o futuro, e, pelo disernimento da sua luz interna, ousar~ao onstruir umanova e atraente �loso�a de vida, partindo dos oneitos modernos, sutilmente integrados, da verdade �osmia,da beleza universal e da bondade divina. Uma tal vis~ao, nova e reta, da moralidade, atrair�a tudo o que existir debom na mente do homem e onvoar�a o que houver de melhor na alma humana. A verdade, a beleza e a bondades~ao realidades divinas, e �a medida que o homem asende na esala da vida espiritual, essas qualidades supremas doEterno tornam-se ada vez mais oordenadas e uni�adas em Deus, que �e amor.5Livro de Urantia, [111:4.10℄ (p.1220): As id�eias podem ter origem nos est��mulos do mundo exterior, mas os ideaisnasem apenas nos reinos riadores do mundo interior. Hoje, as na�~oes do mundo est~ao sendo dirigidas por homensque têm uma superabundânia de id�eias, mas grande pobreza de ideal. Essa �e a explia�~ao para a pobreza, odiv�orio, a guerra e os �odios raiais.6Livro de Urantia, [71:7.5-13℄ (p.806): A edua�~ao �e a oupa�~ao maior da vida; deve ontinuar durante toda avida e de um modo tal que a humanidade possa gradualmente experimentar os n��veis asendentes da sabedoria mortal,que s~ao: 5



de aordo om uma erta onep�~ao do mundo.A diversidade de oneitos da vida prov�em, em parte, das diferen�as de lasses e, em parte, davariedade de onte�udo na no�~ao de \qualidade soialmente �util", onforme o ângulo visual de adauma das lasses ou grupos soiais. A edua�~ao nova que, ertamente pragm�atia, se prop~oe ao �m deservir n~ao aos interesses de lasses, mas aos interesses do indiv��duo, e que se funda sobre o prin��pioda vinula�~ao da esola om o meio soial, tem o seu ideal ondiionado pela vida soial atual,mas profundamente humano, de solidariedade, de servi�o soial e oopera�~ao. A esola tradiional,instalada para uma onep�~ao burguesa, vinha mantendo o indiv��duo na sua autonomia isolada eest�eril, resultante da doutrina do individualismo libert�ario, que teve ali�as o seu papel na forma�~aodas demoraias e sem ujo assalto n~ao se teriam quebrado os quadros r��gidos da vida soial. A esolasoializada, reonstitu��da sobre a base da atividade e da produ�~ao, em que se onsidera o trabalho7omo a melhor maneira de estudar a realidade em geral (aquisi�~ao ativa da ultura) e a melhormaneira de estudar o trabalho em si mesmo, omo fundamento da soiedade humana, se organizoupara remontar a orrente e restabeleer, entre os homens, o esp��rito de disiplina, solidariedade eoopera�~ao, por uma profunda obra soial que ultrapassa largamente o quadro estreito dos interessesde lasses.6 Valores mut�aveis e valores permanentesMas, por menos que pare�a, nessa onep�~ao eduaional, ujo embri~ao j�a se disse ter-se gerado noseio das usinas e de que se impregnam a arne e o sangue de tudo que seja objeto da a�~ao eduativa,n~ao se rompeu nem est�a a pique de romper-se o equil��brio entre os valores mut�aveis e os valorespermanentes da vida humana. Onde, ao ontr�ario, se assegurar�a melhor esse equil��brio �e no novosistema de edua�~ao, que, longe de se propor a �ns partiulares de determinados grupos soiais, �astendênias ou preoupa�~oes de lasses, os subordina aos �ns fundamentais e gerais que assinala anatureza nas suas fun�~oes biol�ogias. �E erto que �e preiso fazer homens, antes de fazer instrumentosde produ�~ao. Mas, o trabalho que foi sempre a maior esola de forma�~ao da personalidade moral, n~ao�e apenas o m�etodo que realiza o ar�esimo da produ�~ao soial, �e o �unio m�etodo susept��vel de fazer1. O onheimento das oisas.2. A ompreens~ao dos signi�ados.3. A apreia�~ao dos valores.4. A nobreza do trabalho - o dever.5. A motiva�~ao das metas - a moralidade.6. O amor pelo servi�o - o ar�ater.7. A larividênia �osmia - o disernimento espiritual.E ent~ao, por meio dessas realiza�~oes, muitos asender~ao �a ultimidade da realiza�~ao mortal da mente: a onsiêniade Deus.7Livro de Urantia, [37:6.3-4℄ (p.412): Os m�etodos empregados em muitas das esolas superiores est~ao al�em dosoneitos humanos da arte de ensinar a verdade, mas tal �e a tônia de todo o sistema de edua�~ao: o ar�ateradquirido pela experiênia eslareida. Os professores d~ao o eslareimento; o posto oupado no universo e o statusdo ser asendente proporionam a oportunidade para a experiênia; a aplia�~ao s�abia nesses dois pontos aumenta oar�ater.Fundamentalmente, o sistema eduaional de N�ebadon vos proporiona erto empenho em uma tarefa e ent~ao vosd�a a oportunidade de reeber a instru�~ao quanto ao m�etodo ideal e divino para melhor umprir tal tarefa. �E-vosdada uma tarefa de�nida a umprir, e, ao mesmo tempo, �e-vos proporionado o aesso aos mestres quali�ados parainstruir-vos pelo melhor m�etodo de exeutar a tarefa, proposta no vosso ompromisso. O plano divino de edua�~aoproporiona a assoia�~ao ��ntima do trabalho e da instru�~ao. N�os vos ensinamos omo melhor exeutar as oisas quevos mandamos fazer. 6



homens ultivados e �uteis sob todos os aspetos. O trabalho, a solidariedade soial e a oopera�~ao8,em que repousa a ampla utilidade das experiênias; a onsiênia soial que nos leva a ompreenderas neessidades do indiv��duo atrav�es das da omunidade, e o esp��rito de justi�a, de ren�unia e dedisiplina, n~ao s~ao, ali�as, grandes \valores permanentes" que elevam a alma, enobreem o ora�~ao eforti�am a vontade, dando express~ao e valor �a vida humana? Um v��io das esolas espiritualistas,j�a o ponderou Jules Simon, �e o \desd�em pela multid~ao". Quer-se raioinar entre si e reetir entresi. Evita de experimentar a sorte de todas as aristoraias que se estiolam no isolamento. Se se querservir �a humanidade, �e preiso estar em omunh~ao om ela . . .Certo, a doutrina de edua�~ao, que se apoia no respeito da personalidade humana9, onsideradan~ao mais omo meio, mas omo �m em si mesmo, n~ao poderia ser ausada de tentar, om a esolado trabalho, fazer do homem uma m�aquina, um instrumento exlusivamente apropriado a ganhar osal�ario e a produzir um resultado material num tempo dado. \A alma tem uma potênia de milh~oesde avalos, que levanta mais peso do que o vapor. Se todas as verdades matem�atias se perdessem,esreveu Lamartine, defendendo a ausa da edua�~ao integral, o mundo industrial, o mundo material,sofreria sem duvida um detrimento imenso e um dano irrepar�avel; mas, se o homem perdesse uma s�odas suas verdades morais, seria o pr�oprio homem, seria a humanidade inteira que pereeria". Mas,a esola soializada10 n~ao se organizou omo um meio essenialmente soial sen~ao para transferir doplano da abstra�~ao ao da vida esolar em todas as suas manifesta�~oes, vivendo-as intensamente, essasvirtudes e verdades morais, que ontribuem para harmonizar os interesses individuais e os interessesoletivos. \N�os n~ao somos antes homens e depois seres soiais, lembra-nos a voz insuspeita de Paul8Livro de Urantia, [68:1.4℄ (p.763): Os seres humanos primitivos aprenderam, muito edo, que os grupos s~aoinomensuravelmente maiores e mais fortes do que a mera soma das suas unidades individuais. Cem homens unidose trabalhando em un��ssono podem mover uma grande pedra; duas d�uzias de guardi~aes da paz bem treinados podemonter uma multid~ao em f�uria. E, assim, a soiedade naseu, n~ao de um mero ajuntamento num�erio, antes, por�em,omo resultado da organiza�~ao de ooperadores inteligentes. Contudo, a oopera�~ao n~ao �e uma arater��stianatural do homem; ele aprende a ooperar, primeiro, por ausa do medo e, ent~ao, mais tarde, porque ele desobre queum benef��io maior adv�em de enfrentar assim as di�uldades do tempo e de se proteger ontra os perigos supostos daeternidade.9Livro de Urantia, [112:2.7-8℄ (p.1228): O fato universal de Deus tornando-se homem mudou para sempre todosos signi�ados e alterou todos os valores da personalidade humana. Pelo verdadeiro signi�ado da palavra, o amordenota respeito m�utuo de personalidades inteiras, sejam humanas ou divinas, ou humanas e divinas. Partesdo eu podem funionar de in�umeros modos - pensando, sentindo, desejando - , mas apenas os atributos oordenadosda personalidade total �am foalizados na a�~ao inteligente; e todos esses poderes �am assoiados ao dom espiritualda mente mortal, quando, sinera e altruistiamente, um ser humano ama um outro ser humano ou divino.Todos os oneitos mortais de realidade baseiam-se na suposi�~ao da existênia real da personalidade humana; todosos oneitos de realidades supra-humanas s~ao baseados na experiênia da personalidade humana om e nas realidades�osmias de ertas entidades espirituais e de personalidades divinas interligadas. Tudo o que �e n~ao-espiritual naexperiênia humana, �a exe�~ao da personalidade, �e um meio para um �m. Toda rela�~ao verdadeira do homemmortal om outras pessoas - humanas ou divinas - �e um �m em si mesma. E um tal ompanheirismo oma personalidade da Deidade �e a meta eterna da asens~ao no universo.10Livro de Urantia, [74:7.2-10℄ (p.835): Todo o prop�osito do sistema das esolas do oeste do Jardim era a so-ializa�~ao. Os per��odos matinais de rerea�~ao eram dediados �a hortiultura e �a agriultura pr�atias; os per��odosda tarde, aos jogos ompetitivos. As noites eram gastas em rela�~oes soiais e no ultivo de amizades pessoais. Aedua�~ao religiosa e sexual era onsiderada dom��nio do lar, um dever dos pais.O ensino nessas esolas inlu��a a instru�~ao sobre:1. Sa�ude e uidados om o orpo.2. A regra de ouro, o modelo das rela�~oes soiais.3. A rela�~ao dos direitos individuais om os direitos grupais e as obriga�~oes omunit�arias.4. A hist�oria e a ultura das v�arias ra�as da Terra.5. Os m�etodos para implementar e fazer o om�erio mundial progredir.6. A oordena�~ao dos deveres e emo�~oes onitantes.7. O ultivo dos jogos, humor e substitutos ompetitivos para as lutas f��sias.7



Bureau; somos seres soiais, por isto mesmo que somos homens, e a verdade est�a antes em que n~aoh�a ato, pensamento, desejo, atitude, resolu�~ao, que tenham em n�os s�os seu prin��pio e seu termo eque realizem em n�os somente a totalidade de seus efeitos".7 O Estado em fae da edua�~ao7.1 A edua�~ao, uma fun�~ao essenialmente p�ubliaMas, do direito de ada indiv��duo �a sua edua�~ao integral, deorre logiamente para o Estado que oreonhee e o prolama, o dever de onsiderar a edua�~ao, na variedade de seus graus e manifesta�~oes,omo uma fun�~ao soial e eminentemente p�ublia, que ele �e hamado a realizar, om a oopera�~ao detodas as institui�~oes soiais. A edua�~ao que �e uma das fun�~oes de que a fam��lia se vem despojandoem proveito da soiedade pol��tia, rompeu os quadros do omunismo familiar e dos grupos espe���os(institui�~oes privadas), para se inorporar de�nitivamente entre as fun�~oes esseniais e primordiaisdo Estado. Esta restri�~ao progressiva das atribui�~oes da fam��lia, - que tamb�em deixou de ser \umentro de produ�~ao" para ser apenas um \entro de onsumo", em fae da nova onorrênia dosgrupos pro�ssionais, nasidos preisamente em vista da prote�~ao de \interesses espeializados", -fazendo-a perder onstantemente em extens~ao, n~ao lhe tirou a \fun�~ao espe���a", dentro do \foointerior", embora ada vez mais estreito, em que ela se on�nou. Ela �e ainda o \quadro naturalque sustenta soialmente o indiv��duo, omo o meio moral em que se disiplinam as tendênias, ondenasem, ome�am a desenvolver-se e ontinuam a entreter-se as suas aspira�~oes para o ideal". Poristo, o Estado, longe de presindir da fam��lia, deve assentar o trabalho da edua�~ao no apoio que elad�a �a esola e na olabora�~ao efetiva entre pais e professores, entre os quais, nessa obra profundamentesoial, tem o dever de restabeleer a on�an�a e estreitar as rela�~oes, assoiando e pondo a servi�oda obra omum essas duas for�as soiais - a fam��lia e a esola11, que operavam de todo indiferentes,sen~ao em dire�~oes diversas e �as vezes opostas.7.2 A quest~ao da esola �uniaAssentado o prin��pio do direito biol�ogio de ada indiv��duo �a sua edua�~ao integral12, abe eviden-temente ao Estado a organiza�~ao dos meios de o tornar efetivo, por um plano geral de edua�~ao,de estrutura orgânia, que torne a esola aess��vel, em todos os seus graus, aos idad~aos a quem aestrutura soial do pa��s mant�em em ondi�~oes de inferioridade eonômia para obter o m�aximo dedesenvolvimento de aordo om as suas aptid~oes vitais. Chega-se, por esta forma, ao prin��pio daesola para todos, \esola omum ou �unia", que, tomado a rigor, s�o n~ao �ar�a na ontingênia desofrer quaisquer restri�~oes, em pa��ses em que as reformas pedag�ogias est~ao intimamente ligadas oma reonstru�~ao fundamental das rela�~oes soiais. Em nosso regime pol��tio, o Estado n~ao poder�a, deerto, impedir que, gra�as �a organiza�~ao de esolas privadas de tipos diferentes, as lasses mais privi-legiadas assegurem a seus �lhos uma edua�~ao de lasse determinada; mas est�a no dever indelin�avelde n~ao admitir, dentro do sistema esolar do Estado, quaisquer lasses ou esolas, a que s�o tenhaaesso uma minoria, por um privil�egio exlusivamente eonômio. Afastada a id�eia do monop�olioda edua�~ao pelo Estado num pa��s, em que o Estado, pela sua situa�~ao �naneira n~ao est�a aindaem ondi�~oes de assumir a sua responsabilidade exlusiva, e em que, portanto, se torna neess�arioestimular, sob sua vigilânia as institui�~oes privadas idôneas, a \esola �unia" se entender�a, entren�os, n~ao omo \uma onsri�~ao preoe", arrolando, da esola infantil �a universidade, todos os brasi-11Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 6: \Edua�~ao Integral (Fam��lia eEsola)".12Informativo: \Edua�~ao Integral (Urantia-GAIA e Sri Aurobindo), Steiner, Montessori, Esola da Ponte, GaiaEduation e Doman (IAHP)". 8



leiros, e submetendo-os durante o maior tempo poss��vel a uma forma�~ao idêntia, para rami�a�~oesposteriores em vista de destinos diversos, mas antes omo a esola o�ial, �unia, em que todas asrian�as, de 7 a 15, todas ao menos que, nessa idade, sejam on�adas pelos pais �a esola p�ublia,tenham uma edua�~ao omum, igual para todos.7.3 A laiidade, gratuidade, obrigatoriedade e oedua�~aoA laiidade, gratuidade, obrigatoriedade e oedua�~ao s~ao outros tantos prin��pios em que assenta aesola uni�ada e que deorrem tanto da subordina�~ao �a �nalidade biol�ogia da edua�~ao de todosos �ns partiulares e pariais (de lasses, grupos ou ren�as), omo do reonheimento do direitobiol�ogio que ada ser humano tem �a edua�~ao. A laiidade, que oloa o ambiente esolar aima deren�as e disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo set�ario, subtrai o eduando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em forma�~ao, �a press~ao perturbadora da esola quando utilizadaomo instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. A gratuidade extensiva a todas as institui�~oeso�iais de edua�~ao �e um prin��pio igualit�ario que torna a edua�~ao, em qualquer de seus graus,aess��vel n~ao a uma minoria, por um privil�egio eonômio, mas a todos os idad~aos que tenhamvontade e estejam em ondi�~oes de reebê-la. Ali�as o Estado n~ao pode tornar o ensino obrigat�orio13,sem torn�a-lo gratuito. A obrigatoriedade que, por falta de esolas, ainda n~ao passou do papel, nemem rela�~ao ao ensino prim�ario, e se deve estender progressivamente at�e uma idade onili�avel omo trabalho produtor, isto �e, at�e aos 18 anos, �e mais neess�aria ainda \na soiedade moderna emque o industrialismo e o desejo de explora�~ao humana sari�am e violentam a rian�a e o jovem",uja edua�~ao �e freq�uentemente impedida ou mutilada pela ignorânia dos pais ou respons�aveis epelas ontingênias eonômias. A esola uni�ada n~ao permite ainda, entre alunos de um e outrosexo outras separa�~oes que n~ao sejam as que aonselham as suas aptid~oes psiol�ogias e pro�ssionais,estabeleendo em todas as institui�~oes \a edua�~ao em omum" ou oedua�~ao, que, pondo-os nomesmo p�e de igualdade e envolvendo todo o proesso eduaional, torna mais eonômia a organiza�~aoda obra esolar e mais f�ail a sua gradua�~ao.13O ensino obrigat�orio, a edua�~ao ompuls�oria, �e uma das arater��stias de uma iviliza�~ao progressista deaordo om o Livro de Urantia, [71:4.2-14℄ (p.804):O programa progressivo de uma iviliza�~ao em expans~ao abrange:1. A preserva�~ao das liberdades individuais.2. A prote�~ao do lar.3. A promo�~ao da seguran�a eonômia.4. A preven�~ao das doen�as.5. A edua�~ao ompuls�oria.6. O emprego ompuls�orio.7. Uma utiliza�~ao proveitosa do lazer.8. Os uidados pelos desventurados.9. O aperfei�oamento da ra�a.10. A promo�~ao da iênia e da arte.11. A promo�~ao da �loso�a - da sabedoria.12. A amplia�~ao do disernimento �osmio - da espiritualidade.
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8 A fun�~ao eduaional8.1 A unidade da fun�~ao eduaionalA onsiênia desses prin��pios fundamentais da laiidade, gratuidade e obrigatoriedade, onsagradosna legisla�~ao universal, j�a penetrou profundamente os esp��ritos, omo ondi�~oes esseniais �a orga-niza�~ao de um regime esolar, lan�ado, em harmonia om os direitos do indiv��duo, sobre as basesda uni�a�~ao do ensino, om todas as suas onseq�uênias. De fato, se a edua�~ao se prop~oe, antesde tudo, a desenvolver ao m�aximo a apaidade vital do ser humano, deve ser onsiderada \umas�o" a fun�~ao eduaional, ujos diferentes graus est~ao destinados a servir �as diferentes fases de seuresimento, \que s~ao partes orgânias de um todo que biologiamente deve ser levado �a sua om-pleta forma�~ao". Nenhum outro prin��pio poderia ofereer ao panorama das institui�~oes esolaresperspetivas mais largas, mais salutares e mais feundas em onseq�uênias do que esse que deorrelogiamente da �nalidade biol�ogia da edua�~ao. A sele�~ao dos alunos nas suas aptid~oes naturais, asupress~ao de institui�~oes riadoras de diferen�as sobre base eonômia, a inorpora�~ao dos estudosdo magist�erio �a universidade, a equipara�~ao de mestres e professores em remunera�~ao e trabalho,a orrela�~ao e a ontinuidade do ensino em todos os seus graus e a rea�~ao ontra tudo que lhequebra a oerênia interna e a unidade vital, onstituem o programa de uma pol��tia eduaional,fundada sobre a aplia�~ao do prin��pio uni�ador que modi�a profundamente a estrutura intima ea organiza�~ao dos elementos onstitutivos do ensino e dos sistemas esolares.8.2 A autonomia da fun�~ao eduaionalMas, subordinada a edua�~ao p�ublia a interesses transit�orios, aprihos pessoais ou apetites departidos, ser�a imposs��vel ao Estado realizar a imensa tarefa que se prop~oe da forma�~ao integraldas novas gera�~oes. N~ao h�a sistema esolar uja unidade e e��aia n~ao estejam onstantementeamea�adas, sen~ao reduzidas e anuladas, quando o Estado n~ao o soube ou n~ao o quis aautelar ontrao assalto de poderes estranhos, apazes de impor �a edua�~ao �ns inteiramente ontr�arios aos �nsgerais que assinala a natureza em suas fun�~oes biol�ogias. Toda a impotênia manifesta do sistemaesolar atual e a insu�iênia das solu�~oes dadas �as quest~oes de ar�ater eduativo n~ao provam sen~ao odesastre irrepar�avel que resulta, para a edua�~ao p�ublia, de inuenias e interven�~oes estranhas queonseguiram sujeita-la a seus ideais seund�arios e interesses subalternos. Dai deorre a neessidadede uma ampla autonomia t�enia, administrativa e eonômia, om que os t�enios e eduadores, quetêm a responsabilidade e devem ter, por isto, a dire�~ao e administra�~ao da fun�~ao eduaional, tenhamassegurados os meios materiais para poderem realiz�a-la. Esses meios, por�em, n~ao podem reduzir-se�as verbas que, nos or�amentos, s~ao onsignadas a esse servi�o p�ublio e, por isto, sujeitas �as risesdos er�arios do Estado ou �as \osila�~oes" do interesse dos governos pela edua�~ao. A autonomiaeonômia n~ao se poder�a realizar, a n~ao ser pela institui�~ao de um \fundo espeial ou esolar", que,onstitu��do de patrimônios, impostos e rendas pr�oprias, seja administrado e apliado exlusivamenteno desenvolvimento da obra eduaional, pelos pr�oprios �org~aos do ensino, inumbidos de sua dire�~ao.8.3 A desentraliza�~aoA organiza�~ao da edua�~ao brasileira unit�aria sobre a base e os prin��pios do Estado, no esp��rito daverdadeira omunidade popular e no uidado da unidade naional, n~ao implia um entralismo est�erile odioso, ao qual se op~oem as ondi�~oes geogr�a�as do pa��s e a neessidade de adapta�~ao resenteda esola aos interesses e �as exigênias regionais. Unidade n~ao signi�a uniformidade14. A unidade14Livro de Urantia, [182:1.8℄ (p.1965): Jesus orou pela unidade entre os seus seguidores, mas ele n~ao desejavaa uniformidade. 10



pressup~oe multipliidade. Por menos que pare�a, �a primeira vista, n~ao �e, pois, na entraliza�~ao, masna aplia�~ao da doutrina federativa e desentralizadora, que teremos de busar o meio de levar aabo, em toda a Rep�ublia, uma obra met�odia e oordenada, de aordo om um plano omum, deompleta e�iênia, tanto em intensidade omo em extens~ao. �A Uni~ao, na apital, e aos estados,nos seus respetivos territ�orios, �e que deve ompetir a edua�~ao em todos os graus, dentro dosprin��pios gerais �xados na nova onstitui�~ao, que deve onter, om a de�ni�~ao de atribui�~oes edeveres, os fundamentos da edua�~ao naional. Ao governo entral, pelo Minist�erio da Edua�~ao,aber�a vigiar sobre a obediênia a esses prin��pios, fazendo exeutar as orienta�~oes e os rumos geraisda fun�~ao eduaional, estabeleidos na arta onstituional e em leis ordin�arias, soorrendo ondehaja de�iênia de meios, failitando o interâmbio pedag�ogio e ultural dos Estados e intensi�andopor todas as formas as suas rela�~oes espirituais. A unidade eduativa, - essa obra imensa que a Uni~aoter�a de realizar sob pena de pereer omo naionalidade, se manifestar�a ent~ao omo uma for�a viva,um esp��rito omum, um estado de ânimo naional, nesse regime livre de interâmbio, solidariedadee oopera�~ao que, levando os Estados a evitar todo desperd��io nas suas despesas esolares a�m deproduzir os maiores resultados om as menores despesas, abrir�a margem a uma suess~ao ininterruptade esfor�os feundos em ria�~oes e iniiativas.9 O proesso eduativo - O oneito e os fundamentos daedua�~ao novaO desenvolvimento das iênias lan�ou as bases das doutrinas da nova edua�~ao, ajustando �a �nali-dade fundamental e aos ideais que ela deve prosseguir os proessos apropriados para realiz�a-los. Aextens~ao e a riqueza que atualmente alan�a por toda a parte o estudo ient���o e experimental daedua�~ao, a libertaram do empirismo, dando-lhe um ar�ater e um esp��rito nitidamente ient���o eorganizando, em orpo de doutrina, numa s�erie feunda de pesquisas e experiênias, os prin��piosda edua�~ao nova, pressentidos e �as vezes formulados em rasgos de s��ntese, pela intui�~ao luminosade seus preursores. A nova doutrina, que n~ao onsidera a fun�~ao eduaional omo uma fun�~aode superposi�~ao ou de ar�esimo, segundo a qual o eduando �e \modelado exteriormente" (esolatradiional), mas uma fun�~ao omplexa de a�~oes e rea�~oes em que o esp��rito rese de \dentro parafora"15, substitui o meanismo pela vida (atividade funional) e transfere para a rian�a e para orespeito de sua personalidade o eixo da esola e o entro de gravidade do problema da edua�~ao.Considerando os proessos mentais, omo \fun�~oes vitais" e n~ao omo \proessos em si mesmos", elaos subordina �a vida16, omo meio de utiliz�a-la e de satisfazer as suas m�ultiplas neessidades materiais15Livro de Urantia, [103:6.5-6℄ (p.1135): Um oneito �loso�amente l�ogio e onsistente do universo n~ao podeser elaborado sobre os postulados, quer sejam do materialismo quer sejam do espiritualismo; pois esses dois sistemasde pensamento, quando apliados universalmente, s~ao ambos ompelidos a ver o osmo om distor�~ao; o primeiro,ontatando um universo virado de dentro para fora, e o �ultimo, ompreendendo a natureza de um universo viradode fora para dentro. Nuna, ent~ao, nem a iênia nem a religi~ao, em si e por si pr�oprias, permaneendo sozinhas,podem esperar onquistar uma ompreens~ao adequada das verdades universais e das rela�~oes, sem a orienta�~ao da�loso�a humana e sem a ilumina�~ao da revela�~ao divina.O esp��rito interior do homem depender�a sempre, para a sua express~ao e auto-realiza�~ao, do meanismo e da t�eniada mente. Do mesmo modo, a experiênia externa do homem om a realidade material, deve basear-se na onsiêniamental da personalidade que est�a experieniando. Portanto, as experiênias humanas, a espiritual e a material, ainterior e a exterior, est~ao sempre orrelaionadas om a fun�~ao da mente, e ondiionadas, quanto �a sua realiza�~aoonsiente, pela atividade da mente. O homem experimenta a mat�eria na sua mente; ele experienia a realidadeespiritual na alma, mas torna-se onsiente dessa experiênia na sua mente. O inteleto �e o harmonizador, �e oondiionador e o quali�ador, sempre presentes, da soma total da experiênia mortal. Ambos, as oisas da energia eos valores do esp��rito, quando passam ao âmbito da onsiênia mental, por meio da interpreta�~ao, s~ao oloridos poresta.16Livro de Urantia, [112:1.13℄ (p.1227): A vida realmente �e um proesso que oorre entre o organismo(a individualidade) e o seu meio ambiente. A personalidade atribui valor de identidade e signi�ados deontinuidade a essa assoia�~ao organismo-ambiente. Assim, ser�a reonheido que o fenômeno de est��mulo-resposta11



e espirituais. A esola, vista desse ângulo novo que nos d�a o oneito funional da edua�~ao, deveofereer �a rian�a um meio vivo e natural, \favor�avel ao interâmbio de rea�~oes e experiênias", emque ela, vivendo a sua vida pr�opria, generosa e bela de rian�a, seja levada \ao trabalho e �a a�~ao pormeios naturais que a vida susita quando o trabalho e a a�~ao onv�em aos seus interesses e �as suasneessidades".Nessa nova onep�~ao da esola, que �e uma rea�~ao ontra as tendênias exlusivamente passivas,inteletualistas e verbalistas da esola tradiional, a atividade que est�a na base de todos os seustrabalhos, �e a atividade espontânea, alegre17 e feunda, dirigida �a satisfa�~ao das neessidades dopr�oprio indiv��duo. Na verdadeira edua�~ao funional deve estar, pois, sempre presente, omo ele-mento essenial e inerente �a sua pr�opria natureza, o problema n~ao s�o da orrespondênia entre osgraus do ensino e as etapas da evolu�~ao inteletual �xadas sobre a base dos interesses, omo tamb�emda adapta�~ao da atividade eduativa �as neessidades psiobiol�ogias do momento. O que distingueda esola tradiional a esola nova, n~ao �e, de fato, a predominânia dos trabalhos de base manuale orporal, mas a presen�a, em todas as suas atividades, do fator psiobiol�ogio do interesse, que�e a primeira ondi�~ao de uma atividade espontânea e o est��mulo onstante ao eduando (rian�a,adolesente ou jovem) a busar todos os reursos ao seu alane, \gra�as �a for�a de atra�~ao dasneessidades profundamente sentidas". �E erto que, desloando-se por esta forma, para a rian�a epara os seus interesses, m�oveis e transit�orios, a fonte de inspira�~ao das atividades esolares, quebra-sea ordem que apresentavam os programas tradiionais, do ponto de vista da l�ogia formal dos adultos,para os pôr de aordo om a \l�ogia psiol�ogia", isto �e, om a l�ogia que se baseia na natureza e nofunionamento do esp��rito infantil.Mas, para que a esola possa forneer aos \impulsos interiores a oasi~ao e o meio de realizar-se",e abrir ao eduando �a sua energia de observar, experimentar e riar todas as atividades apazesde satisfazê-la, �e preiso que ela seja reorganizada omo um \mundo natural e soial embrion�ario",um ambiente dinâmio em ��ntima onex~ao om a regi~ao e a omunidade. A esola que tem sidoum aparelho formal e r��gido, sem diferenia�~ao regional, inteiramente desintegrado em rela�~ao aomeio soial, passar�a a ser um organismo vivo, om uma estrutura soial, organizada �a maneirade uma omunidade palpitante pelas solu�~oes de seus problemas. Mas, se a esola deve ser umaomunidade em miniatura, e se em toda a omunidade as atividades manuais, motoras ou onstrutoras\onstituem as fun�~oes predominantes da vida"18, �e natural que ela iniie os alunos nessas atividades,pondo-os em ontato om o ambiente e om a vida ativa que os rodeia, para que eles possam,desta forma, possu��-la, aprei�a-la e senti-la de aordo om as aptid~oes e possibilidades. \A vida dasoiedade, observou Paulsen, se modi�a em fun�~ao da sua eonomia, e a energia individual e oletivan~ao �e um mero proesso meânio, pois a personalidade funiona omo um fator na situa�~ao total. �E sempre verdadeque os meanismos s~ao inatamente passivos; e os organismos, inerentemente ativos.17Livro de Urantia (LU), [140:4.10℄ (p.1573): A edua�~ao deveria ser uma t�enia de aprendizado (a desoberta)de melhores m�etodos de grati�ar as nossas tendênias naturais e as herdadas; e a feliidade �e o todo resultantedessas t�enias mais elevadas para obter satisfa�~oes emoionais. . . .LU, [127:4.2℄ (p.1401): No ome�o desse ano, Jesus havia onquistado totalmente a aeita�~ao da sua m~ae para osseus m�etodos na edua�~ao das rian�as - o est��mulo positivo para que �zessem o bem, em lugar do velho m�etodojudeu de proibir de fazer o mal. Na sua asa, e em toda a sua arreira de ensinamento p�ublio, Jesus invariavelmenteempregou a forma positiva de exorta�~ao. Sempre, e em todos os lugares, ele dizia: \Tu devias fazer isso - deveriasfazer aquilo". Ele nuna empregava o modo negativo de ensinar, que se derivava de tabus antigos. Ele evitava oloarênfase no mal, proibindo-o, e ao mesmo tempo exaltava o bem por exigir que ele fosse feito. A hora da pree no larera a oasi~ao para disutir toda e qualquer oisa relativa ao bem-estar da fam��lia.18Livro de Urantia, [76:3.5 e 10℄ (p.850): O saerd�oio setita foi uma miss~ao tr��plie, abrangendo religi~ao,sa�ude e edua�~ao. Os saerdotes dessa ordem eram treinados para o�iar em erimônias religiosas, para servir omom�edios, inspetores sanit�arios e professores nas esolas do jardim.E, ao pensardes no saerd�oio setita, n~ao deveis onfundir esses mestres da sa�ude e da religi~ao, de mente elevadae nobre, de verdadeiros eduadores, om os saerd�oios adulterados e omerializados das tribos posteriores e dasna�~oes vizinhas. Os oneitos religiosos de Deidade e do universo que eles possu��am eram avan�ados e razoavelmentepreisos, as suas regras de sa�ude eram exelentes para a sua �epoa e os seus m�etodos de edua�~ao jamais foramsuperados. 12



se manifesta pela sua produ�~ao material". A esola nova, que tem de obedeer a esta lei, deve serreorganizada de maneira que o trabalho seja seu elemento formador, favoreendo a expans~ao dasenergias riadoras do eduando, prourando estimular-lhe o pr�oprio esfor�o omo o elemento maise�iente em sua edua�~ao e preparando-o, om o trabalho em grupos e todas as atividades pedag�ogiase soiais, para fazê-lo penetrar na orrente do progresso material e espiritual da soiedade de queproveio e em que vai viver e lutar.10 Plano de reonstru�~ao eduaional10.1 As linhas gerais do planoOra, assentada a �nalidade da edua�~ao e de�nidos os meios de a�~ao ou proessos de que neessita oindiv��duo para o seu desenvolvimento integral, �am �xados os prin��pios ient���os sobre os quais sepode apoiar solidamente um sistema de edua�~ao. A aplia�~ao desses prin��pios importa, omo se vê,numa radial transforma�~ao da edua�~ao p�ublia em todos os seus graus, tanto �a luz do novo oneitode edua�~ao, omo �a vista das neessidades naionais. No plano de reonstru�~ao eduaional, de quese esbo�am aqui apenas as suas grandes linhas gerais, prouramos, antes de tudo, orrigir o erroapital que apresenta o atual sistema (se �e que se pode hamar sistema), araterizado pela faltade ontinuidade e artiula�~ao do ensino, em seus diversos graus, omo se n~ao fossem etapas de ummesmo proesso, e ada um dos quais deve ter o seu \�m partiular", pr�oprio, dentro da \unidade do�m geral da edua�~ao" e dos prin��pios e m�etodos omuns a todos os graus e institui�~oes eduativas.De fato, o div�orio entre as entidades que mantêm o ensino prim�ario e pro�ssional e as que mantêm oensino seund�ario e superior, vai onorrendo insensivelmente, omo j�a observou um dos signat�ariosdeste manifesto, \para que se estabele�am no Brasil, dois sistemas esolares paralelos, fehados emompartimentos estanques e inomuni�aveis, diferentes nos seus objetivos ulturais e soiais, e, poristo mesmo, instrumentos de estrati�a�~ao soial".A esola prim�aria que se estende sobre as institui�~oes das esolas maternais e dos jardins deinfânia e onstitui o problema fundamental das demoraias, deve, pois, artiular-se rigorosamenteom a edua�~ao seund�aria uni�ada, que lhe suede, em tereiro plano, para abrir aesso �as esolasou institutos superiores de espeializa�~ao pro�ssional ou de altos estudos. Ao esp��rito novo quej�a se apoderou do ensino prim�ario n~ao se poderia, por�em, subtrair a esola seund�aria, em que seapresentam, oloadas no mesmo n��vel, a edua�~ao hamada \pro�ssional" (de preferênia manualou meânia) e a edua�~ao human��stia ou ient���a (de preponderânia inteletual), sobre uma baseomum de três anos. A esola seund�aria deixar�a de ser assim a velha esola de \um grupo soial",destinada a adaptar todas as inteligênias a uma forma r��gida de edua�~ao, para ser um aparelhoex��vel e vivo, organizado para ministrar a ultura geral e satisfazer �as neessidades pr�atias deadapta�~ao �a variedade dos grupos soiais. �E o mesmo prin��pio que faz alargar o ampo eduativodas Universidades, em que, ao lado das esolas destinadas ao preparo para as pro�ss~oes hamadas\liberais", se devem introduzir, no sistema, as esolas de ultura espeializada, para as pro�ss~oesindustriais e merantis, propulsoras de nossa riqueza eonômia e industrial. Mas esse prin��pio,dilatando o ampo das universidades, para adapt�a-las �a variedade e �as neessidades dos grupossoiais, t~ao longe est�a de lhes restringir a fun�~ao ultural que tende a elevar onstantemente asesolas de forma�~ao pro�ssional, ahegando-as �as suas pr�oprias fontes de renova�~ao e agrupando-asem torno dos grandes n�uleos de ria�~ao livre, de pesquisa ient���a e de ultura desinteressada.A instru�~ao p�ublia n~ao tem sido, entre n�os, na justa observa�~ao de Alberto Torres, sen~ao um \sis-tema de anais de êxodo da moidade do ampo para as idades e da produ�~ao para o parasitismo".�E preiso, para reagir ontra esses males, j�a t~ao luidamente apontados, pôr em via de solu�~ao o pro-blema eduaional das massas rurais e do elemento trabalhador da idade e dos entros industriais13



j�a pela extens~ao da esola do trabalho eduativo e da esola do trabalho pro�ssional19, baseada noexer��io normal do trabalho em oopera�~ao, j�a pela adapta�~ao resente dessas esolas (prim�aria eseund�aria pro�ssional) �as neessidades regionais e �as pro�ss~oes e ind�ustrias dominantes no meio. Anova pol��tia eduaional rompendo, de um lado, ontra a forma�~ao exessivamente liter�aria de nossaultura, para lhe dar um ar�ater ient���o e t�enio, e ontra esse esp��rito de desintegra�~ao da esola,em rela�~ao ao meio soial, imp~oe reformas profundas, orientadas no sentido da produ�~ao e prourarefor�ar, por todos os meios, a inten�~ao e o valor soial da esola, sem negar a arte, a literatura e osvalores ulturais. A arte e a literatura tem efetivamente uma signi�a�~ao soial, profunda e m�ultipla;a aproxima�~ao dos homens, a sua organiza�~ao em uma oletividade unânime, a difus~ao de tais ouquais id�eias soiais, de uma maneira \imaginada", e, portanto, e�az, a extens~ao do raio visual dohomem e o valor moral e eduativo onferem ertamente �a arte uma enorme importânia soial. Mas,se, �a medida que a riqueza do homem aumenta, o alimento oupa um lugar ada vez mais frao, osprodutores inteletuais n~ao passam para o primeiro plano sen~ao quando as soiedades se organizamem s�olidas bases eonômias.10.2 O ponto nevr�algio da quest~aoA estrutura do plano eduaional orresponde, na hierarquia de suas institui�~oes esolares (esolainfantil ou pr�e-prim�aria; prim�aria; seund�aria e superior ou universit�aria) aos quatro grandes per��odosque apresenta o desenvolvimento natural do ser humano. �E uma reforma integral da organiza�~ao edos m�etodos de toda a edua�~ao naional, dentro do mesmo esp��rito que substitui o oneito est�atiodo ensino por um oneito dinâmio, fazendo um apelo, dos jardins de infânia �a Universidade,n~ao �a reeptividade mas �a atividade riadora do aluno. A partir da esola infantil (4 a 6 anos)�a Universidade, om esala pela edua�~ao prim�aria (7 a 12) e pela seund�aria (l2 a 18 anos), a\ontinua�~ao ininterrupta de esfor�os riadores" deve levar �a forma�~ao da personalidade integral2019Livro de Urantia, [72:4.1℄ (p.812): O sistema eduaional dessa na�~ao �e ompuls�orio e misto nas esolas pr�e-universit�arias, que os estudantes freq�uentam dos ino aos dezoito anos. Essas esolas s~ao bastante diferentes das deUrantia (Terra). N~ao h�a salas de aula, apenas um estudo �e feito por vez e, depois dos três primeiros anos, todosos alunos tornam-se professores assistentes, instruindo os que est~ao abaixo deles. Os livros s~ao usados apenas paraassegurar a informa�~ao que ajudar�a a resolver os problemas que surgem nas o�inas-esola e nas fazendas-esola.Grande parte do mobili�ario usado nesse ontinente, bem omo muitos dos aparelhos meânios - esta �e, ali, uma grandeidade para as inven�~oes e meaniza�~ao - s~ao produzidos nessas o�inas. Adjaente a ada o�ina existe uma biblioteade trabalhos pr�atios, onde os estudantes podem onsultar os livros neess�arios omo referênia. A agriultura e ahortiultura s~ao tamb�em ensinadas, durante todo o per��odo eduaional, nas vastas fazendas ont��guasa ada esola loal.20Livro de Urantia, [123:2.3-14℄ (p.1357): . . . A parte mais valiosa da edua�~ao iniial de Jesus proveio dos seuspais, por meio das respostas �as suas perguntas pensativas e profundas . . .. . . havia uns pouos lares que podiam dar a uma rian�a uma edua�~ao inteletual, moral e religiosa melhordo que os lares judeus da Galil�eia. Os judeus, ali, possu��am um programa sistem�atio de riar e de eduar as suasrian�as. Eles dividiam a vida de uma rian�a em sete est�agios:1. A rian�a re�em-nasida, do primeiro at�e o oitavo dia.2. A rian�a de peito.3. A rian�a desmamada.4. O per��odo de dependênia da m~ae, durando at�e o �m do quinto ano.5. O prin��pio da independênia da rian�a e, para os �lhos homens, o pai assumindo a responsabilidadepela sua edua�~ao.6. Os jovens e as jovens adolesentes.7. Os jovens homens; as jovens mulheres.Era h�abito dos judeus da Galil�eia que a m~ae �asse om a responsabilidade pela instru�~ao da rian�a at�e o quintoanivers�ario e, ent~ao, se a rian�a fosse um menino, o pai �aria respons�avel pela edua�~ao dele, daquela �epoaem diante. Nesse ano, portanto, Jesus passaria ao quinto est�agio da arreira de uma rian�a judia na Galil�eia . . .14



do aluno e ao desenvolvimento de sua fauldade produtora e de seu poder riador, pela aplia�~ao,na esola, para a aquisi�~ao ativa de onheimentos, dos mesmos m�etodos (observa�~ao, pesquisa, eexperiênia), que segue o esp��rito maduro, nas investiga�~oes ient���as. A esola seund�aria, uni�adapara se evitar o div�orio entre os trabalhadores manuais e inteletuais, ter�a uma s�olida base omumde ultura geral (3 anos), para a posterior bifura�~ao (dos 15 aos 18), em se�~ao de preponderâniainteletual (om os 3 ilos de humanidades modernas; iênias f��sias e matem�atias; e iêniasqu��mias e biol�ogias), e em se�~ao de preferênia manual, rami�ada por sua vez, em ilos, esolasou ursos destinados �a prepara�~ao �as atividades pro�ssionais, deorrentes da extra�~ao de mat�eriasprimas (esolas agr��olas, de minera�~ao e de pesa) da elabora�~ao das mat�erias primas (industriais epro�ssionais) e da distribui�~ao dos produtos elaborados (transportes, omunia�~oes e om�erio).Mas, montada, na sua estrutura tradiional, para a lasse m�edia (burguesia), enquanto a esolaprim�aria servia �a lasse popular, omo se tivesse uma �nalidade em si mesma, a esola seund�ariaou do 3o grau n~ao forma apenas o reduto dos interesses de lasse, que riaram e mantêm o dualismodos sistemas esolares. �E ainda nesse ampo eduativo que se levanta a ontrov�ersia sobre o sentidode ultura geral e se p~oe o problema relativo �a esolha do momento em que a mat�eria do ensino devediversi�ar-se em ramos iniiais de espeializa�~ao21. N~ao admira, por isto, que a esola seund�ariaseja, nas reformas esolares, o ponto nevr�algio da quest~ao. Ora, a solu�~ao dada, neste plano, aoproblema do ensino seund�ario, levantando os obst�aulos opostos pela esola tradiional �a interpene-tra�~ao das lasses soiais, se inspira na neessidade de adaptar essa edua�~ao �a diversidade nasentede gostos e �a variedade resente de aptid~oes que a observa�~ao psiol�ogia regista nos adolesentese que \representam as �unias for�as apazes de arrastar o esp��rito dos jovens �a ultura superior".A esola do passado, om seu esfor�o in�util de abarar a soma geral de onheimentos, desurou apr�opria forma�~ao do esp��rito e a fun�~ao que lhe abia de onduzir o adolesente ao limiar das pro-�ss~oes e da vida. Sobre a base de uma ultura geral omum, em que importar�a menos a quantidadeou qualidade das mat�erias do que o \m�etodo de sua aquisi�~ao", a esola moderna estabelee paraisto, depois dos 15 anos, o ponto em que o ensino se diversi�a, para se adaptar j�a �a diversidaderesente de aptid~oes e de gostos, j�a �a variedade de formas de atividade soial.10.3 O oneito moderno de Universidade e o problema universit�ario noBrasilA edua�~ao superior que tem estado, no Brasil, exlusivamente a servi�o das pro�ss~oes \liberais"(engenharia, mediina e direito), n~ao pode evidentemente erigir-se �a altura de uma edua�~ao univer-sit�aria, sem alargar para horizontes ient���os e ulturais a sua �nalidade estritamente pro�ssionale sem abrir os seus quadros r��gidos �a forma�~ao de todas as pro�ss~oes que exijam onheimentosient���os, elevando-as a todas a n��vel superior e tornando-se, pela exibilidade de sua organiza�~ao,Embora Jos�e estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela edua�~ao inteletual e religiosa de Jesus,a sua m~ae ainda dediava uidados om a sua instru�~ao em asa. E ensinaria a ele omo onheer e uidar das vinhas edas ores que resiam nas paredes do jardim e rodeavam ompletamente o terreno da asa. Ela tamb�em oloava noterra�o da asa (o quarto de ver~ao) aixas rasas om areia, nas quais ele fazia mapas e grande parte das suas primeiraspr�atias em esrever o aramaio, o grego e, mais tarde, o hebreu; e assim, em pouo tempo, Jesus aprendeu a ler, aesrever e a falar uentemente essas três l��nguas.21Livro de Urantia (LU), [149:4.3℄ (p.1673): Nessa mesma oasi~ao, o Mestre falou ao grupo sobre qu~ao desej�avel�e ter um ar�ater bem equilibrado. Reonheeu que �e neess�ario, �a maioria dos homens, devotar-se �a maestriade alguma voa�~ao, mas deplorava toda a tendênia �a superespeializa�~ao, que torna a mente pouo aberta eirunsrita �as atividades do ganhar a vida. Chamou a aten�~ao para o fato de que qualquer virtude, se levada aoextremo, pode transformar-se em um v��io. Jesus sempre aonselhava a temperan�a e ensinava uma oerênia - oajustamento equilibrado aos problemas da vida. . . .LU, [124:1.11℄ (p.1367): Em maio desse ano, na fazenda do seu tio, pela primeira vez, Jesus ajudou na olheitados ereais. Antes que hegasse aos treze anos, tinha onseguido desobrir oisas sobre pratiamente tudo om que oshomens e as mulheres trabalhavam em Nazar�e, exeto o trabalho em metal; sendo assim, ele passou v�arios meses emuma o�ina de ferreiro quando �ou mais velho, depois da morte do seu pai.15



aess��vel a todas. Ao lado das fauldades pro�ssionais existentes, reorganizadas em novas bases,imp~oe-se a ria�~ao simultânea ou suessiva, em ada quadro universit�ario, de fauldades de iêniassoiais e eonômias; de iênias matem�atias, f��sias e naturais, e de �loso�a e letras que, atendendo�a variedade de tipos mentais e das neessidades soiais, dever~ao abrir �as universidades que se ria-rem ou se reorganizarem, um ampo ada vez mais vasto de investiga�~oes ient���as. A edua�~aosuperior ou universit�aria, a partir dos 18 anos, inteiramente gratuita omo as demais, deve tender,de fato, n~ao somente �a forma�~ao pro�ssional e t�enia, no seu m�aximo desenvolvimento, omo �aforma�~ao de pesquisadores, em todos os ramos de onheimentos humanos. Ela deve ser organizadade maneira que possa desempenhar a tr��plie fun�~ao que lhe abe de elaboradora ou riadora deiênia (investiga�~ao), doente ou transmissora de onheimentos (iênia feita) e de vulgarizadoraou popularizadora, pelas institui�~oes de extens~ao universit�aria, das iênias e das artes.No entanto, om ser a pesquisa, na express~ao de Coulter, o \sistema nervoso da Universidade",que estimula e domina qualquer outra fun�~ao; om ser esse esp��rito de profundidade e universalidade,que imprime �a edua�~ao superior um ar�ater universit�ario, pondo-a em ondi�~oes de ontribuir para oaperfei�oamento onstante do saber humano, a nossa edua�~ao superior nuna ultrapassou os limitese as ambi�~oes de forma�~ao pro�ssional, a que se prop~oem as esolas de engenharia, de mediina edireito. Nessas institui�~oes, organizadas antes para uma fun�~ao doente, a iênia est�a inteiramentesubordinada �a arte ou �a t�enia da pro�ss~ao a que servem, om o uidado da aplia�~ao imediata epr�oxima, de uma dire�~ao utilit�aria em vista de uma fun�~ao p�ublia ou de uma arreira privada. Ora,se, entre n�os, vingam failmente todas as f�ormulas e frases feitas; se a nossa ilustra�~ao, mais variadae mais vasta do que no imp�erio, �e hoje, na frase de Alberto Torres, \mais vaga, uida, sem assento,inapaz de habilitar os esp��ritos a formar ju��zos e inapaz de lhes inspirar atos", �e porque a nossagera�~ao, al�em de perder a base de uma edua�~ao seund�aria s�olida, posto que exlusivamente liter�aria,se deixou in�ltrar desse esp��rito enilop�edio em que o pensamento ganha em extens~ao o que perdeem profundidade; em que da observa�~ao e da experiênia, em que devia exeritar-se, se desloouo pensamento para o hedonismo inteletual e para a iênia feita, e em que, �nalmente, o per��odoriador ede o lugar �a erudi�~ao, e essa mesma quase sempre, entre n�os, aparente e sem substânia,dissimulando sob a superf��ie, �as vezes brilhante, a absoluta falta de solidez de onheimentos.Nessa super�ialidade de ultura, f�ail e apressada, de autodidatas, ujas opini~oes se mantêm pri-sioneiras de sistemas ou se matizam das tonalidades das mais variadas doutrinas, se tem de busar asausas profundas da estreiteza e da utua�~ao dos esp��ritos e da indisiplina mental, quase an�arquia,que revelamos em fae de todos os problemas. Nem a primeira gera�~ao nasida om a rep�ublia,no seu esfor�o her�oio para adquirir a posse de si mesma, elevando-se aima de seu meio, onseguiulibertar-se de todos os males eduativos de que se viiou a sua forma�~ao. A organiza�~ao de Universi-dades �e, pois, tanto mais neess�aria e urgente quanto mais pensarmos que s�o om essas institui�~oes,a que abe riar e difundir ideais pol��tios, soiais, morais e est�etios, �e que podemos obter esseintensivo esp��rito omum, nas aspira�~oes, nos ideais e nas lutas, esse \estado de ânimo naional",apaz de dar for�a, e��aia e oerênia �a a�~ao dos homens, sejam quais forem as divergênias quepossa estabeleer entre eles a diversidade de pontos de vista na solu�~ao dos problemas brasileiros. �Ea universidade, no onjunto de suas institui�~oes de alta ultura, prepostas ao estudo ient���o dosgrandes problemas naionais, que nos dar�a os meios de ombater a failidade de tudo admitir; oetiismo de nada esolher nem julgar; a falta de r��tia, por falta de esp��rito de s��ntese; a indiferen�aou a neutralidade no terreno das id�eias; a ignorânia \da mais humana de todas as opera�~oes inte-letuais, que �e a de tomar partido", e a tendênia e o esp��rito f�ail de substituir os prin��pios (aindaque provis�orios) pelo paradoxo e pelo humor, esses reursos desesperados.10.4 O problema dos melhoresDe fato, a Universidade, que se enontra no �apie de todas as institui�~oes eduativas, est�a destinada,nas soiedades modernas a desenvolver um papel ada vez mais importante na forma�~ao das elites de16



pensadores, s�abios, ientistas, t�enios, e eduadores, de que elas preisam para o estudo e solu�~ao desuas quest~oes ient���as, morais, inteletuais, pol��tias e eonômias. Se o problema fundamental dasdemoraias �e a edua�~ao das massas populares, os melhores e os mais apazes, por sele�~ao, devemformar o v�ertie de uma pirâmide de base imensa. Certamente, o novo oneito de edua�~ao repeleas elites formadas arti�ialmente \por diferenia�~ao eonômia" ou sob o rit�erio da independêniaeonômia, que n~ao �e nem pode ser hoje elemento neess�ario para fazer parte delas. A primeiraondi�~ao para que uma elite desempenhe a sua miss~ao e umpra o seu dever �e de ser \inteiramenteaberta" e n~ao somente de admitir todas as apaidades novas, omo tamb�em de rejeitar implaavel-mente de seu seio todos os indiv��duos que n~ao desempenham a fun�~ao soial que lhes �e atribu��da nointeresse da oletividade. Mas, n~ao h�a soiedade alguma que possa presindir desse �org~ao espeial etanto mais perfeitas ser~ao as soiedades quanto mais pesquisada e seleionada for a sua elite, quantomaior for a riqueza e a variedade de homens, de valor ultural substantivo, neess�arios para enfrentara variedade dos problemas que p~oe a omplexidade das soiedades modernas. Essa sele�~ao que sedeve proessar n~ao \por diferenia�~ao eonômia", mas \pela diferenia�~ao de todas as apaidades",favoreida pela edua�~ao, mediante a a�~ao biol�ogia e funional, n~ao pode, n~ao diremos ompletar-se,mas nem sequer realizar-se sen~ao pela obra universit�aria que, elevando ao m�aximo o desenvolvimentodos indiv��duos dentro de suas aptid~oes naturais e seleionando os mais apazes, lhes d�a bastante for�apara exerer inuênia efetiva na soiedade e afetar, dessa forma, a onsiênia soial.11 A unidade de forma�~ao de professores e a unidade deesp��ritoOra, dessa elite deve fazer parte evidentemente o professorado de todos os graus, ao qual, esolhidoomo sendo um orpo de elei�~ao, para uma fun�~ao p�ublia da mais alta importânia, n~ao se d�a, nemnuna se deu no Brasil, a edua�~ao que uma elite pode e deve reeber. A maior parte dele, entren�os, �e rerutada em todas as arreiras, sem qualquer prepara�~ao pro�ssional, omo os professores doensino seund�ario e os do ensino superior (engenharia, mediina, direito, et.), entre os pro�ssionaisdessas arreiras, que reeberam, uns e outros, do seund�ario a sua edua�~ao geral. O magist�erioprim�ario, preparado em esolas espeiais (esolas normais), de ar�ater mais propedêutio, e, as vezesmisto, om seus ursos geral e de espeializa�~ao pro�ssional, n~ao reebe, por via de regra, nessesestabeleimentos, de n��vel seund�ario, nem uma s�olida prepara�~ao pedag�ogia, nem a edua�~ao geralem que ela deve basear-se. A prepara�~ao dos professores, omo se vê, �e tratada entre n�os, de maneiradiferente, quando n~ao �e inteiramente desuidada, omo se a fun�~ao eduaional, de todas as fun�~oesp�ublias a mais importante, fosse a �unia para ujo exer��io n~ao houvesse neessidade de qualquerprepara�~ao pro�ssional. Todos os professores, de todos os graus, uja prepara�~ao geral se adquirir�anos estabeleimentos de ensino seund�ario, devem, no entanto, formar o seu esp��rito pedag�ogio,onjuntamente, nos ursos universit�arios, em fauldades ou esolas normais, elevadas ao n��vel supe-rior e inorporadas �as universidades. A tradi�~ao das hierarquias doentes, baseadas na diferenia�~aodos graus de ensino, e que a linguagem �xou em denomina�~oes diferentes (mestre, professor e a-tedr�atio), �e inteiramente ontr�aria ao prin��pio da unidade da fun�~ao eduaional, que, apliado, �asfun�~oes doentes, importa na inorpora�~ao dos estudos do magist�erio �as universidades, e, portanto,na liberta�~ao espiritual e eonômia do professor, mediante uma forma�~ao e remunera�~ao equivalen-tes que lhe permitam manter, om a e�iênia no trabalho, a dignidade e o prest��gio indispens�aveisaos eduadores.A forma�~ao universit�aria dos professores n~ao �e somente uma neessidade da fun�~ao eduativa,mas o �unio meio de, elevando-lhes em vertialidade a ultura, e abrindo-lhes a vida sobre todosos horizontes, estabeleer, entre todos, para a realiza�~ao da obra eduaional, uma ompreens~aore��proa, uma vida sentimental omum e um vigoroso esp��rito omum nas aspira�~oes e nos ideais.Se o estado ultural dos adultos �e que d�a as diretrizes �a forma�~ao da moidade, n~ao se poder�a17



estabeleer uma fun�~ao e edua�~ao unit�aria da moidade, sem que haja unidade ultural naquelesque est~ao inumbidos de transmit��-la. N�os n~ao temos o feitiismo mas o prin��pio da unidade, quereonheemos n~ao ser poss��vel sen~ao quando se riou esse \esp��rito"22, esse \ideal omum", pelauni�a�~ao, para todos os graus do ensino, da forma�~ao do magist�erio, que elevaria o valor dosestudos, em todos os graus, imprimiria mais l�ogia e harmonia �as institui�~oes, e orrigiria, tantoquanto humanamente poss��vel, as injusti�as da situa�~ao atual. Os professores de ensino prim�ario eseund�ario, assim formados, em esolas ou ursos universit�arios, sobre a base de uma edua�~ao geralomum, dada em estabeleimentos de edua�~ao seund�aria, n~ao fariam sen~ao um s�o orpo om os doensino superior, preparando a fus~ao sinera e ordial de todas as for�as vivas do magist�erio. Entre osdiversos graus do ensino, que guardariam a sua fun�~ao espe���a, se estabeleeriam ontatos estreitosque permitiriam as passagens de um ao outro nos momentos preisos, desobrindo as superioridadeem g�ermen, pondo-as em destaque e assegurando, de um ponto a outro dos estudos, a unidade doesp��rito sobre a base da unidade de forma�~ao dos professores.12 O papel da esola na vida e a sua fun�~ao soialMas, ao mesmo tempo que os progressos da psiologia apliada �a rian�a ome�aram a dar �a edua�~aobases ient���as, os estudos soiol�ogios, de�nindo a posi�~ao da esola em fae da vida, nos trouxeramuma onsiênia mais n��tida da sua fun�~ao soial e da estreiteza relativa de seu ��rulo de a�~ao.Compreende-se, �a luz desses estudos, que a esola, ampo espe���o de edua�~ao, n~ao �e um elementoestranho �a soiedade humana, um elemento separado, mas \uma institui�~ao soial", um �org~ao feliz evivo, no onjunto das institui�~oes neess�arias �a vida, o lugar onde vivem a rian�a, a adolesênia ea moidade, de onformidade om os interesses e as alegrias profundas de sua natureza. A edua�~ao,por�em, n~ao se faz somente pela esola, uja a�~ao �e favoreida ou ontrariada, ampliada ou reduzidapelo jogo de for�as inumer�aveis que onorrem ao movimento das soiedades modernas. Numerosas evariad��ssimas, s~ao, de fato, as inuênias que formam o homem atrav�es da existênia. \H�a a heran�aque a esola da esp�eie, omo j�a se esreveu; a fam��lia que �e a esola23 dos pais; o ambiente soial que�e a esola da omunidade, e a maior de todas as esolas, a vida, om todos os seus imponder�aveis efor�as inalul�aveis". Compreender, ent~ao, para empregar a imagem de C. Bougl�e, que, na soiedade,a \zona luminosa �e singularmente mais estreita que a zona de sombra; os pequenos foos de a�~aoonsiente que s~ao as esolas, n~ao s~ao sen~ao pontos na noite, e a noite que as era n~ao �e vazia, masheia e tanto mais inquietante; n~ao �e o silênio e a imobilidade do deserto, mas o frêmito de umaoresta povoada".Dessa onep�~ao positiva da esola, omo uma institui�~ao soial, limitada, na sua a�~ao eduativa,pela pluralidade e diversidade das for�as que onorrem ao movimento das soiedades, resulta aneessidade de reorganiz�a-la, omo um organismo male�avel e vivo, aparelhado de um sistema de22Livro de Urantia, [141:5.1℄ (p.1591): Uma das palestras noturnas mais movimentadas de Amatos foi a reuni~aoem que se disutiu sobre a unidade espiritual. Tiago Zebedeu havia perguntado: \Mestre, omo aprenderemos aver de um modo igual, para assim desfrutarmos de maior harmonia entre n�os pr�oprios?" Quando Jesus ouviu essapergunta, �ou t~ao toado, dentro do seu esp��rito, que respondeu: \Tiago, Tiago, quando foi que eu ensinei a v�os quedevêsseis ver tudo do mesmo modo? Eu vim ao mundo para prolamar a liberdade espiritual, om o �to de que osmortais pudessem ter o poder de viver vidas individuais de originalidade e de liberdade, diante de Deus. Eu n~ao desejoque a harmonia soial e a paz fraterna sejam ompradas om o sarif��io da livre personalidade e da originalidadeespiritual. O que eu vos pe�o, meus ap�ostolos, �e a unidade espiritual - e isso v�os podeis experimentar na alegriada vossa dedia�~ao unida a fazer de todo o ora�~ao a vontade do meu Pai no �eu. V�os n~ao tendes que ver de ummodo igual, nem tendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira, para serdes espiritualmenteiguais. A unidade espiritual deriva-se da onsiênia de que ada um de v�os �e residido, e resentemente dominado,pela d�adiva espiritual do Pai eleste. A vossa harmonia apost�olia deve reser do fato de que a esperan�a espiritualde todos v�os �e idêntia pela origem, natureza e destino."23Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 6: \Edua�~ao Integral (Fam��lia eEsola)". 18



institui�~oes susept��veis de lhe alargar os limites e o raio de a�~ao. As institui�~oes periesolarese postesolares, de ar�ater eduativo ou de assistênia soial, devem ser inorporadas em todosos sistemas de organiza�~ao esolar para orrigirem essa insu�iênia soial, ada vez maior, dasinstitui�~oes eduaionais. Essas institui�~oes de edua�~ao e ultura, dos jardins de infânia �as esolassuperiores, n~ao exerem a a�~ao intensa, larga e feunda que s~ao hamadas a desenvolver e n~ao podemexerer sen~ao por esse onjunto sistem�atio de medidas de proje�~ao soial da obra eduativa al�em dosmuros esolares. Cada esola, seja qual for o seu grau, dos jardins �as universidades, deve, pois, reunirem torno de si as fam��lias dos alunos, estimulando e aproveitando as iniiativas dos pais em favorda edua�~ao; onstituindo soiedades de ex-alunos que mantenham rela�~ao onstante om as esolas;utilizando, em seu proveito, os valiosos e m�ultiplos elementos materiais e espirituais da oletividadee despertando e desenvolvendo o poder de iniiativa e o esp��rito de oopera�~ao soial entre os pais, osprofessores, a imprensa e todas as demais institui�~oes diretamente interessadas na obra da edua�~ao.Pois, �e imposs��vel realizar-se em intensidade e extens~ao, uma s�olida obra eduaional, sem serasgarem �a esola aberturas no maior numero poss��vel de dire�~oes e sem se multipliarem os pontosde apoio de que ela preisa, para se desenvolver, reorrendo a omunidade omo �a fonte que lhesh�a de proporionar todos os elementos neess�arios para elevar as ondi�~oes materiais e espirituaisdas esolas. A onsiênia do verdadeiro papel da esola na soiedade imp~oe o dever de onentrara ofensiva eduaional sobre os n�uleos soiais, omo a fam��lia, os agrupamentos pro�ssionais e aimprensa, para que o esfor�o da esola se possa realizar em onvergênia, numa obra solid�aria, omas outras institui�~oes da omunidade. Mas, al�em de atrair para a obra omum as institui�~oes ques~ao destinadas, no sistema soial geral, a forti�ar-se mutuamente, a esola deve utilizar, em seuproveito, om a maior amplitude poss��vel, todos os reursos formid�aveis, omo a imprensa, o diso,o inema e o r�adio, om que a iênia, multipliando-lhe a e��aia, audiu �a obra de edua�~ao eultura e que assumem, em fae das ondi�~oes geogr�a�as e da extens~ao territorial do pa��s, umaimportânia apital. �A esola antiga, presumida da importânia do seu papel e fehada no seuexlusivismo aanhado e est�eril, sem o indispens�avel omplemento e onurso de todas as outrasinstitui�~oes soiais, se sueder�a a esola moderna aparelhada de todos os reursos para estender efeundar a sua a�~ao na solidariedade om o meio soial, em que ent~ao, e s�o ent~ao, se tornar�a apazde inuir, transformando-se num entro poderoso de ria�~ao, atra�~ao e irradia�~ao de todas as for�ase atividades eduativas.13 A demoraia, um programa de longos deveresN~ao alimentamos, de erto, ilus~oes sobre as di�uldades de toda a ordem que apresenta um planode reonstru�~ao eduaional de t~ao grande alane e de t~ao vastas propor�~oes. Mas, temos, om aonsiênia profunda de uma por uma dessas di�uldades, a disposi�~ao obstinada de enfrent�a-las,dispostos, omo estamos, na defesa de nossos ideais eduaionais, para as existênias mais agitadas,mais rudes e mais feundas em realidades, que um homem tenha vivido desde que h�a homens,aspira�~oes e lutas. O pr�oprio esp��rito que o informa de uma nova pol��tia eduaional, om sentidounit�ario e de bases ient���as, e que seria, em outros pa��ses, a maior fonte de seu prest��gio, tornar�aesse plano suspeito aos olhos dos que, sob o pretexto e em nome do naionalismo, persistem emmanter a edua�~ao, no terreno de uma pol��tia emp��ria, �a margem das orrentes renovadoras deseu tempo. De mais, se os problemas de edua�~ao devem ser resolvidos de maneira ient���a, e sea iênia n~ao tem p�atria, nem varia, nos seus prin��pios, om os limas e as latitudes, a obra deedua�~ao deve ter, em toda a parte, uma \unidade fundamental", dentro da variedade de sistemasresultantes da adapta�~ao a novos ambientes dessas id�eias e aspira�~oes que, sendo estruturalmenteient���as e humanas, têm um ar�ater universal. �E preiso, ertamente, tempo para que as amadasmais profundas do magist�erio e da soiedade em geral sejam toadas pelas doutrinas novas e sejaesse ontato bastante penetrante e feundo para lhe modi�ar os pontos de vista e as atitudes em19



fae do problema eduaional, e para nos permitir as onquistas em globo ou por partes de todas asgrandes aspira�~oes que onstituem a substânia de uma nova pol��tia de edua�~ao.Os obst�aulos aumulados, por�em, n~ao nos abateram ainda nem poder~ao abater-nos a resolu�~ao�rme de trabalhar pela reonstru�~ao eduaional no Brasil. N�os temos uma miss~ao a umprir:insens��veis �a indiferen�a e �a hostilidade, em luta aberta ontra preoneitos e preven�~oes enraizadas,aminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno dasrealidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reonstru�~ao do Brasil, na base de umaedua�~ao inteiramente nova. A hora r��tia e deisiva que vivemos, n~ao nos permite hesitar ummomento diante da tremenda tarefa que nos imp~oe a onsiênia, ada vez mais viva da neessidadede nos prepararmos para enfrentarmos om o evangelho da nova gera�~ao, a omplexidade tr�agia dosproblemas postos pelas soiedades modernas. \N~ao devemos submeter o nosso esp��rito. Devemos,antes de tudo proporionar-nos um esp��rito �rme e seguro; hegar a ser s�erios em todas as oisas, en~ao ontinuar a viver frivolamente e omo envoltos em bruma; devemos formar-nos prin��pios �xose inabal�aveis que sirvam para regular, de um modo �rme, todos os nossos pensamentos e todasas nossas a�~oes; vida e pensamento devem ser em n�os outros de uma s�o pe�a e formar um todopenetrante e s�olido. Devemos, em uma palavra, adquirir um ar�ater24, e reetir, pelo movimentode nossas pr�oprias id�eias, sobre os grandes aonteimentos de nossos dias, sua rela�~ao onoso e oque podemos esperar deles. �E preiso formar uma opini~ao lara e penetrante e responder a essesproblemas sim ou n~ao de um modo deidido e inabal�avel".Essas palavras t~ao oportunas, que agora lembramos, esreveu-as Fihte h�a mais de um s�eulo,apontando �a Alemanha, depois da derrota de Iena, o aminho de sua salva�~ao pela obra eduaional,em um daqueles famosos \disursos �a na�~ao alem~a", pronuniados de sua �atedra, enquanto sobas janelas da Universidade, pelas ruas de Berlim, ressoavam os tambores franeses . . . N~ao s~ao, defato, sen~ao as fortes onvi�~oes e a plena posse de si mesmos que fazem os grandes homens e osgrandes povos. Toda a profunda renova�~ao dos prin��pios que orientam a marha dos povos preisaaompanhar-se de fundas transforma�~oes no regime eduaional: as �unias revolu�~oes feundas s~aoas que se fazem ou se onsolidam pela edua�~ao, e �e s�o pela edua�~ao que a doutrina demor�atia,utilizada omo um prin��pio de desagrega�~ao moral e de indisiplina, poder�a transformar-se numafonte de esfor�o moral, de energia riadora, de solidariedade soial e de esp��rito de oopera�~ao. \Oideal da demoraia que", - esrevia Gustave Belot em 1919, - \pareia meanismo pol��tio, torna-seprin��pio de vida moral e soial, e o que pareia oisa feita e realizada revelou-se omo um aminho aseguir e omo um programa de longos deveres". Mas, de todos os deveres que inumbem ao Estado,o que exige maior apaidade de dedia�~ao e justi�a maior soma de sarif��ios; aquele om que n~ao �eposs��vel transigir sem a perda irrepar�avel de algumas gera�~oes; aquele em ujo umprimento os errospratiados se projetam mais longe nas suas onseq�uênias, agravando-se �a medida que reuam notempo; o dever mais alto, mais penoso e mais grave �e, de erto, o da edua�~ao que, dando ao povo aonsiênia de si mesmo e de seus destinos e a for�a para a�rmar-se e realiz�a-los, entret�em, ultiva eperpetua a identidade da onsiênia naional, na sua omunh~ao ��ntima om a onsiênia humana.24Livro de Urantia, [100:7.1-2℄ (p.1101): Embora o mortal omum de Urantia n~ao possa esperar atingir a altaperfei�~ao de ar�ater adquirida por Jesus de Nazar�e, enquanto permaneeu na arne, �e totalmente poss��vel atodo mortal rente desenvolver uma personalidade forte e uni�ada, pautando-se pelas linhas perfeionadasda personalidade de Jesus . . .A bondade infal��vel de Jesus toava os ora�~oes dos homens, mas a sua inex��vel for�a de ar�ater maravilhavaos seus seguidores. Era verdadeiramente sinero; nada havia de hip�orita nele. N~ao tinha afeta�~ao; era sempreautentiamente reanimador. Nuna ondesendia em pretens~oes, e jamais reorria �a trapa�a. Viveu a verdade, domesmo modo que a ensinou. Ele foi a verdade. Foi for�ado a prolamar a verdade salvadora �a sua gera�~ao, ainda quetanta sineridade haja algumas vezes ausado dor. Ele foi inquestionavelmente leal a toda verdade.
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14 Os signat�arios deste manifestoFernando de AzevedoAfranio Peixoto A. de Sampaio DoriaAn��sio Sp��nola TeixeiraManuel Bergstr�om Louren�o FilhoRoquette PintoJ. G. Frota PessôaJulio de Mesquita FilhoRaul BriquetMario CasassantaC. Delgado de CarvalhoA. Ferreira de Almeida Jr.J. P. FontenelleRold~ao Lopes de BarrosNoemy M. da SilveiraHermes LimaAttilio VivaquaFraniso Venanio FilhoPaulo Maranh~aoCe��lia MeirellesEdgar Sussekind de Mendon�aArmanda Alvaro AlbertoGaria de RezendeNobrega da CunhaPashoal LemmeRaul Gomes. Fonte on-lineFonte: http://www.pedagogiaemfoo.pro.br/heb07a.htmRevista HISTEDBR On-line, Campinas, n. espeial, p.188-204, ago. 2006 - ISSN: 1676-2584 20421


