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4 2 MOVIMENTO DE RENOVAC� ~AO EDUCACIONALm�etodos de edua�~ao haviam de ontinuar a ser t~ao prodigiosamenterotineiros, enquanto no M�exio, no Uruguai, na Argentina e no Chile,para s�o falar na Am�eria espanhola, j�a se operavam transforma�~oesprofundas no aparelho eduaional, reorganizado em novas bases eem ordem a �nalidades luidamente desortinadas? Porque os nossosprogramas se haviam ainda de �xar nos quadros de segrega�~ao soial,em que os enerrou a rep�ublia, h�a 43 anos, enquanto nossos meiosde loomo�~ao e os proessos de ind�ustria entupliaram de e��aia,em pouo mais de um quartel de s�eulo? Porque a esola havia depermaneer, entre n�os, isolada do ambiente, omo uma institui�~ao en-quistada no meio soial, sem meios de inuir sobre ele, quando, portoda a parte, rompendo a barreira das tradi�~oes, a a�~ao eduativa j�adesbordava a esola, artiulando-se om as outras institui�~oes soiais,para estender o seu raio de inu^enia e de a�~ao?Embora, a prin��pio, sem diretrizes de�nidas, esse movimento fran-amente renovador inaugurou uma s�erie feunda de ombates de id�eias,agitando o ambiente para as primeiras reformas impelidas para umanova dire�~ao. Multipliaram-se as assoia�~oes e iniiativas esola-res, em que esses debates testemunhavam a uriosidade dos esp��ritos,pondo em irula�~ao novas id�eias e transmitindo aspira�~oes novas omum aloroso entusiasmo. J�a se despertava a onsi^enia de que, paradominar a 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, aum onjunto de id�eias abstratas e de prin��pios gerais, om que pos-samos armar um ^angulo de observa�~ao, para vermos mais laro e maislonge e desvendarmos, atrav�es da omplexidade tremenda dos proble-mas soiais, horizontes mais vastos. Os trabalhos ient���os no ramoda edua�~ao j�a nos faziam sentir, em toda a sua for�a reonstrutora, oaxioma de que se pode ser t~ao ient���o no estudo e na resolu�~ao dosproblemas eduativos, omo nos da engenharia e das �nan�as. N~aotardaram a surgir, no Distrito Federal e em tr^es ou quatro Estados asreformas e, om elas, as realiza�~oes, om esp��rito ient���o, e inspira-das por um ideal que, modelado �a imagem da vida, j�a lhe reetia a

11 A reonstru�~ao eduaional no BrasilNa hierarquia dos problemas naionais, nenhum sobreleva em im-port^ania e gravidade ao da edua�~ao. Nem mesmo os de ar�atereon^omio lhe podem disputar a primazia nos planos de reonstru�~aonaional. Pois, se a evolu�~ao org^ania do sistema ultural de um pa��sdepende de suas ondi�~oes eon^omias, �e imposs��vel desenvolver asfor�as eon^omias ou de produ�~ao, sem o preparo intensivo das for�asulturais e o desenvolvimento das aptid~oes �a inven�~ao e �a iniiativaque s~ao os fatores fundamentais do ar�esimo de riqueza de uma so-iedade. No entanto, se depois de 43 anos de regime republiano,se der um balan�o ao estado atual da edua�~ao p�ublia, no Brasil,se veri�ar�a que, dissoiadas sempre as reformas eon^omias e edu-aionais, que era indispens�avel entrela�ar e enadear, dirigindo-asno mesmo sentido, todos os nossos esfor�os, sem unidade de plano esem esp��rito de ontinuidade, n~ao lograram ainda riar um sistema deorganiza�~ao esolar, �a altura das neessidades modernas e das nees-sidades do pa��s. Tudo fragment�ario e desartiulado. A situa�~ao atual,riada pela suess~ao peri�odia de reformas pariais e freq�uentementearbitr�arias, lan�adas sem solidez eon^omia e sem uma vis~ao globaldo problema, em todos os seus aspetos, nos deixa antes a impress~aodesoladora de onstru�~oes isoladas, algumas j�a em ru��na, outras aban-donadas em seus alieres, e as melhores, ainda n~ao em termos deserem despojadas de seus andaimes . . .Onde se tem de prourar a ausa prinipal desse estado antes deinorganiza�~ao do que de desorganiza�~ao do aparelho esolar, �e na falta,em quase todos os planos e iniiativas, da determina�~ao dos �ns deedua�~ao2 (aspeto �los�o�o e soial) e da aplia�~ao (aspeto t�enio)2Livro de Urantia, [71:7.1-4℄ (p.806): O estado duradouro �e fundamentadona ultura, dominado pelos ideais e motivado pelo servi�o. O prop�osito daedua�~ao deve ser adquirir habilidade, busar a sabedoria, realizar a individuali-dade e alan�ar os valores espirituais.No estado ideal, a edua�~ao ontinua durante a vida e, algumas vezes, a �lo-



2 1 A RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONAL NO BRASILdos m�etodos ient���os aos problemas de edua�~ao. Ou, em pouaspalavras, na falta de esp��rito �los�o�o e ient���o, na resolu�~ao dosproblemas da administra�~ao esolar. Esse empirismo grosseiro, quetem presidido ao estudo dos problemas pedag�ogios, postos e disu-tidos numa atmosfera de horizontes estreitos, tem as suas origens naaus^enia total de uma ultura universit�aria e na forma�~ao meramenteliter�aria de nossa ultura. Nuna hegamos a possuir uma \ulturapr�opria", nem mesmo uma \ultura geral" que nos onvenesse da\exist^enia de um problema sobre objetivos e �ns da edua�~ao". N~aose podia enontrar, por isto, unidade e ontinuidade de pensamentoem planos de reformas, nos quais as 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 or-ganiza�~ao e no seu funionamento, a medidas objetivas om que o tra-tamento ient���o dos problemas da administra�~ao esolar nos ajuda adesobrir, �a luz dos �ns estabeleidos, os proessos mais e�azes paraa realiza�~ao da obra eduaional.Certo, um eduador pode bem ser um �l�osofo e deve ter a sua�loso�a de edua�~ao; mas, trabalhando ienti�amente nesse terreno,ele deve estar t~ao interessado na determina�~ao dos �ns de edua�~ao,so�a torna-se a prinipal busa dos seus idad~aos. Os idad~aos dessa omunidadebusam a sabedoria omo uma amplia�~ao do seu disernimento dos signi�adosnas rela�~oes humanas, das signi�a�~oes da realidade, da nobreza dos valores, dasmetas da vida e das gl�orias do destino �osmio.Os urantianos podem e devem ter a vis~ao de uma nova soiedade ultural bemmais elevada. A edua�~ao saltar�a para novos n��veis de valor, quando ul-trapassar o sistema da eonomia, baseado puramente na motiva�~ao do luro. Aedua�~ao tem sido, por muito tempo, regionalista, militarista, exaltadora do egoe busadora do suesso; ela deve �nalmente ser aberta para o mundo, tornar-seidealista, auto-realizadora e abrangente do ponto de vista �osmio.A edua�~ao passou, reentemente, do ontrole do lero para o dos advogados ehomens de neg�oios. E �nalmente deve ser entregue aos �l�osofos e ientistas. Oseduadores devem ser seres livres, l��deres de fato, om o �to de que a �loso�a, abusa da sabedoria, possa tornar-se a busa prinipal na edua�~ao.

3quanto tamb�em dos meios de realiz�a-los. O f��sio e o qu��mio n~aoter~ao neessidade de saber o que est�a e se passa al�em da janela doseu laborat�orio. Mas o eduador, omo o soi�ologo, tem neessidadede uma ultura m�ultipla e bem diversa; as alturas e as profundidadesda vida humana e da vida soial n~ao devem estender-se al�em do seuraio visual; ele deve ter o onheimento dos homens e da soiedade emada uma de suas fases, para pereber, al�em do aparente e do ef^emero,\o jogo poderoso das grandes leis que dominam a evolu�~ao soial", e aposi�~ao que tem a esola, e a fun�~ao que representa, na diversidade epluralidade das for�as soiais que ooperam na obra da iviliza�~ao. Set^em essa ultura geral, que lhe permite organizar uma doutrina de vidae ampliar o seu horizonte mental, poder�a ver o problema eduaionalem onjunto, de um ponto de vista mais largo, para subordinar oproblema pedag�ogio ou dos m�etodos ao problema �los�o�o ou dos�ns da edua�~ao; se tem um esp��rito ient���o, empregar�a os m�etodosomuns a todo g^enero de investiga�~ao ient���a, podendo reorrer at�enias mais ou menos elaboradas e dominar a situa�~ao, realizandoexperi^enias e medindo os resultados de toda e qualquer modi�a�~aonos proessos e nas t�enias, que se desenvolveram sob o impulso dostrabalhos 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, o movimento de reonstru�~ao eduaio-nal, om que, reagindo ontra o empirismo dominante, pretendeu umgrupo de eduadores, nestes �ultimos doze anos, transferir do terrenoadministrativo para os planos pol��tio-soiais a solu�~ao dos problemasesolares. N~ao foram ataques injustos que abalaram o prest��gio dasinstitui�~oes antigas; foram essas institui�~oes ria�~oes arti�iais ou de-formadas pelo ego��smo e pela rotina, a que serviram de abrigo, quetornaram inevit�aveis os ataques ontra elas. De fato, porque os nossos



8 5 FINALIDADES DA EDUCAC� ~AOrespetivamente opini~oes diferentes sobre a \onep�~ao do mundo",que onv�em fazer adotar ao eduando e sobre o que �e neess�ario on-siderar omo \qualidade soialmente �util". O �m da edua�~ao n~ao�e, omo bem observou G. Davy, \desenvolver de maneira an�arquiaas tend^enias dominantes do eduando; se o mestre interv�em paratransformar, isto implia nele a representa�~ao de um erto ideal �aimagem do qual se esfor�a por modelar os jovens esp��ritos". Esse ideale aspira�~ao dos adultos toma-se mesmo mais f�ail de apreender exata-mente 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 tornode uma onep�~ao da vida, de um ideal5, a que devem onformar-se oseduandos, e que uns onsideram abstrato e absoluto, e outros, on-reto e relativo, vari�avel no tempo e no espa�o. Mas, o exame, numlongo olhar para o passado, da evolu�~ao da edua�~ao atrav�es das dife-rentes iviliza�~oes, nos ensina que o \onte�udo real desse ideal" variousempre de aordo om a estrutura e as tend^enias soiais da �epoa,extraindo a sua vitalidade, omo a sua for�a inspiradora, da pr�oprianatureza 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 perspetivasao pensamento pedag�ogio, a edua�~ao nova n~ao pode deixar de seruma rea�~ao ateg�oria, intenional e sistem�atia ontra a velha estru-tura do servi�o eduaional, arti�ial e verbalista, montada para umaonep�~ao venida. Desprendendo-se dos interesses de lasses, a queela tem servido, a edua�~ao perde o \sentido aristol�ogio", para usar aexpress~ao de Ernesto Nelson, deixa de onstituir um privil�egio deter-minado pela ondi�~ao eon^omia e soial do indiv��duo, para assumir5Livro de Urantia, [111:4.10℄ (p.1220): As id�eias podem ter origem nosest��mulos do mundo exterior, mas os ideais nasem apenas nos reinos riadoresdo mundo interior. Hoje, as na�~oes do mundo est~ao sendo dirigidas por homensque t^em uma superabund^ania de id�eias, mas grande pobreza de ideal.Essa �e a explia�~ao para a pobreza, o div�orio, a guerra e os �odios raiais.

5omplexidade. Contra ou a favor, todo o mundo se agitou. Esse mo-vimento �e hoje uma id�eia em marha, apoiando-se sobre duas for�asque se ompletam: a for�a das id�eias e a irradia�~ao dos fatos.

3 Diretrizes que se eslareemMas, om essa ampanha, de que tivemos a iniiativa e assumimos aresponsabilidade, e om a qual se inutira, por todas as formas, no ma-gist�erio, o esp��rito novo, o gosto da r��tia e do debate3 e a onsi^eniada neessidade de um aperfei�oamento onstante, ainda n~ao se podiaonsiderar inteiramente aberto o aminho �as grandes reformas edu-aionais. �E erto que, om a eferves^enia inteletual que produziuno professorado, se abriu, de uma vez, a esola a esses ares, a ujooxig^enio se forma a nova gera�~ao de eduadores e se vivi�ou o esp��ritonesse feundo movimento renovador no 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 deum labirinto de id�eias vagas, fora de seu alane, e ertamente, aimade sua experi^enia; e, porque manejam palavras, om que j�a se fa-miliarizaram, imaginam muitos que possuem as id�eias laras, o quelhes tira o desejo de adquiri-las . . . Era preiso, pois, imprimir umadire�~ao ada vez mais �rme a esse movimento j�a agora naional, quearrastou onsigo os eduadores de mais destaque, e lev�a-lo a seu pontoulminante om uma no�~ao lara e de�nida de suas aspira�~oes e suasresponsabilidades. Aos que tomaram posi�~ao na vanguarda da am-panha de renova�~ao eduaional, abia o dever de formular, em do-umento p�ublio, as bases e diretrizes do movimento que souberamprovoar, de�nindo, perante o p�ublio e o governo, a posi�~ao que on-quistaram e v^em mantendo desde o in��io das hostilidades ontra a3Livro de Urantia, [25:3.12℄ (p.278): . . . Quanto mais elevada �e a edua�~aode uma riatura, mais respeito ela ter�a pelo onheimento, pela experi^enia eopini~oes dos outros.



6 4 REFORMAS E A REFORMAesola tradiional.
4 Reformas e a ReformaSe n~ao h�a pa��s \onde a opini~ao se divida em maior n�umero de ores, ese n~ao se enontra teoria que entre n�os n~ao tenha adeptos", segundo j�aobservou Alberto Torres, prin��pios e id�eias n~ao passam, entre n�os, de\bandeira de disuss~ao, ornatos de pol^emia ou simples meio de ^exitopessoal ou pol��tio". Ilustrados, as vezes, e eruditos, mas raramenteultos, n~ao assimilamos bastante as id�eias para se tornarem um n�uleode onvi�~oes ou um sistema de doutrina, apaz de nos impelir �a a�~aoem que ostumam desenadear-se aqueles \que pensaram sua vida eviveram seu pensamento". A interpenetra�~ao profunda que j�a se esta-beleeu, em esfor�os onstantes, entre as nossas id�eias e onvi�~oes ea nossa vida de eduadores, em qualquer setor ou linha de ataque emque tivemos de desenvolver a nossa atividade j�a denunia, por�em, a�delidade e o vigor om que aminhamos para a obra de reonstru�~aoeduaional, sem estadear a seguran�a de um triunfo f�ail, mas oma serena on�an�a na vit�oria de�nitiva de nossos ideais de edua�~ao.Em lugar dessas reformas pariais, que se suederam, na sua quasetotalidade, na estreiteza r^onia de tentativas emp��rias, o nosso pro-grama onretiza uma nova pol��tia eduaional, que nos preparar�a,por etapas, a grande reforma, em que palpitar�a, om o ritmo aeleradodos organismos novos, o m�usulo entral da estrutura pol��tia e soialda na�~ao.Em ada uma das reformas anteriores, em que impressiona viva-mente a falta de uma vis~ao global do problema eduativo, a for�ainspiradora ou a energia estimulante mudou apenas de forma, dandosolu�~oes diferentes aos problemas partiulares. Nenhuma antes dessemovimento renovador penetrou o ^amago da quest~ao, alterando os a-rateres gerais e os tra�os salientes das reformas que o preederam.

7N�os assist��amos �a aurora de uma verdadeira renova�~ao eduaional,quando a revolu�~ao estalou. J�a t��nhamos hegado ent~ao, na am-panha 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 on-tas, se resume logiamente numa reforma soial, n~ao pode, ao menosem grande propor�~ao, realizar-se sen~ao pela a�~ao extensa e intensivada esola sobre o indiv��duo e deste sobre si mesmo nem produzir-se,do ponto de vista das inu^enias exteriores, sen~ao por uma evolu�~aoont��nua, favoreida e estimulada por todas as for�as organizadas deultura e de edua�~ao. As surpresas e os golpes de teatro s~ao impo-tentes para modi�arem o estado psiol�ogio e moral de um povo. �Epreiso, por�em, ataar essa obra, por um plano integral, para que elan~ao se arrisque um dia a �ar no estado fragment�ario, semelhante aessas muralhas pel�agias, inaabadas, ujos bloos enormes, esparsosao longe sobre o solo, testemunham gigantes que os levantaram, e quea 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 determi-nada, a seu turno, pela estrutura da soiedade. �E evidente que asdiferentes amadas e grupos (lasses) de uma soiedade dada ter~ao4Livro de Urantia, [2:7.10℄ (p.43): O desa�o religioso desta �epoa �e dirigido�aqueles homens e �aquelas mulheres que, pela sua vis~ao ampla e voltada para ofuturo, e, pelo disernimento da sua luz interna, ousar~ao onstruir uma nova eatraente �loso�a de vida, partindo dos oneitos modernos, sutilmente inte-grados, da verdade �osmia, da beleza universal e da bondade divina. Uma talvis~ao, nova e reta, da moralidade, atrair�a tudo o que existir de bom na mente dohomem e onvoar�a o que houver de melhor na alma humana. A verdade, a belezae a bondade s~ao realidades divinas, e �a medida que o homem asende na esalada vida espiritual, essas qualidades supremas do Eterno tornam-se ada vez maisoordenadas e uni�adas em Deus, que �e amor.



12 6 VALORES MUT�AVEIS E VALORES PERMANENTESesolas espiritualistas, j�a o ponderou Jules Simon, �e o \desd�em pelamultid~ao". Quer-se raioinar entre si e reetir entre si. Evita deexperimentar a sorte de todas as aristoraias que se estiolam no iso-lamento. Se se quer servir �a humanidade, �e preiso estar em omunh~aoom ela . . .Certo, a doutrina de edua�~ao, que se apoia no respeito da perso-nalidade humana9, onsiderada n~ao mais omo meio, mas omo �mem si mesmo, n~ao poderia ser ausada de tentar, om a esola do tra-balho, fazer do homem uma m�aquina, um instrumento exlusivamenteapropriado a ganhar o sal�ario e a produzir um resultado material numtempo dado. \A alma tem uma pot^enia de milh~oes de avalos, quelevanta mais peso do que o vapor. Se todas as verdades matem�atiasse perdessem, esreveu Lamartine, defendendo a ausa da edua�~aointegral, o mundo industrial, o mundo material, sofreria sem duvidaum detrimento imenso e um dano irrepar�avel; mas, se o homem per-desse uma s�o das suas verdades morais, seria o pr�oprio homem, seria ahumanidade inteira que pereeria". Mas, a esola soializada10 n~ao se9Livro de Urantia, [112:2.7-8℄ (p.1228): O fato universal de Deus tornando-sehomem mudou para sempre todos os signi�ados e alterou todos os valores dapersonalidade humana. Pelo verdadeiro signi�ado da palavra, o amor denotarespeito m�utuo de personalidades inteiras, sejam humanas ou divinas, ouhumanas e divinas. Partes do eu podem funionar de in�umeros modos - pensando,sentindo, desejando - , mas apenas os atributos oordenados da personalidadetotal �am foalizados na a�~ao inteligente; e todos esses poderes �am assoiadosao dom espiritual da mente mortal, quando, sinera e altruistiamente, um serhumano ama um outro ser humano ou divino.Todos os oneitos mortais de realidade baseiam-se na suposi�~ao da exist^eniareal da personalidade humana; todos os oneitos de realidades supra-humanas s~aobaseados na experi^enia da personalidade humana om e nas realidades �osmias deertas entidades espirituais e de personalidades divinas interligadas. Tudo o que �en~ao-espiritual na experi^enia humana, �a exe�~ao da personalidade, �e um meio paraum �m. Toda rela�~ao verdadeira do homem mortal om outras pessoas- humanas ou divinas - �e um �m em si mesma. E um tal ompanheirismoom a 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

9um \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�eonde o permitam as suas aptid~oes naturais, independente de raz~oes deordem eon^omia e soial. A edua�~ao nova, alargando a sua �nali-dade para al�em dos limites das lasses, assume, om uma fei�~ao maishumana, a sua verdadeira fun�~ao soial, preparando-se para formar \ahierarquia demor�atia" pela \hierarquia das apaidades", rerutadasem todos os grupos soiais, a que se abrem as mesmas oportunidadesde edua�~ao. Ela tem, por objeto, organizar e desenvolver os meiosde a�~ao dur�avel om o �m de \dirigir o desenvolvimento natural e in-tegral do ser humano6 em ada uma das etapas de seu resimento",de aordo om uma erta onep�~ao do mundo.A diversidade de oneitos da vida prov�em, em parte, das diferen�asde lasses e, em parte, da variedade de onte�udo na no�~ao de \quali-dade soialmente �util", onforme o ^angulo visual de ada uma das las-ses ou grupos soiais. A edua�~ao nova que, ertamente pragm�atia,se prop~oe ao �m de servir n~ao aos interesses de lasses, mas aos inte-resses do indiv��duo, e que se funda sobre o prin��pio da vinula�~ao da6Livro de Urantia, [71:7.5-13℄ (p.806): A edua�~ao �e a oupa�~ao maior davida; deve ontinuar durante toda a vida e de um modo tal que a humanidadepossa gradualmente experimentar os n��veis asendentes da sabedoria mortal, ques~ao:1. 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 larivid^enia �osmia - o disernimento espiritual.E ent~ao, por meio dessas realiza�~oes, muitos asender~ao �a ultimidade da rea-liza�~ao mortal da mente: a onsi^enia de Deus.



10 5 FINALIDADES DA EDUCAC� ~AOesola om o meio soial, tem o seu ideal ondiionado pela vida soialatual, mas profundamente humano, de solidariedade, de servi�o soiale oopera�~ao. A esola tradiional, instalada para uma onep�~aoburguesa, vinha mantendo o indiv��duo na sua autonomia isolada eest�eril, resultante da doutrina do individualismo libert�ario, que teveali�as o seu papel na forma�~ao das demoraias e sem ujo assalto n~aose teriam quebrado os quadros r��gidos da vida soial. A esola soia-lizada, reonstitu��da sobre a base da atividade e da produ�~ao, em quese onsidera o trabalho7 omo a melhor maneira de estudar a realidadeem geral (aquisi�~ao ativa da ultura) e a melhor maneira de estudaro trabalho em si mesmo, omo fundamento da soiedade humana, seorganizou para remontar a orrente e restabeleer, entre os homens, oesp��rito de disiplina, solidariedade e oopera�~ao, por uma profundaobra soial que ultrapassa largamente o quadro estreito dos interessesde lasses.
7Livro de Urantia, [37:6.3-4℄ (p.412): Os m�etodos empregados em muitas dasesolas superiores est~ao al�em dos oneitos humanos da arte de ensinar a verdade,mas tal �e a t^onia de todo o sistema de edua�~ao: o ar�ater adquirido pelaexperi^enia eslareida. Os professores d~ao o eslareimento; o posto oupadono universo e o status do ser asendente proporionam a oportunidade para aexperi^enia; a aplia�~ao s�abia nesses dois pontos aumenta o ar�ater.Fundamentalmente, o sistema eduaional de N�ebadon vos proporiona ertoempenho em uma tarefa e ent~ao vos d�a a oportunidade de reeber a instru�~aoquanto ao m�etodo ideal e divino para melhor umprir tal tarefa. �E-vos dada umatarefa de�nida a umprir, e, ao mesmo tempo, �e-vos proporionado o aesso aosmestres quali�ados para instruir-vos pelo melhor m�etodo de exeutar a tarefa,proposta no vosso ompromisso. O plano divino de edua�~ao proporiona aassoia�~ao ��ntima do trabalho e da instru�~ao. N�os vos ensinamos omo melhorexeutar as oisas que vos mandamos fazer.

116 Valores mut�aveis e valores permanen-tesMas, por menos que pare�a, nessa onep�~ao eduaional, ujo em-bri~ao j�a se disse ter-se gerado no seio das usinas e de que se impreg-nam 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 osvalores mut�aveis e os valores permanentes da vida humana. Onde, aoontr�ario, se assegurar�a melhor esse equil��brio �e no novo sistema deedua�~ao, que, longe de se propor a �ns partiulares de determinadosgrupos soiais, �as tend^enias ou preoupa�~oes de lasses, os subordinaaos �ns fundamentais e gerais que assinala a natureza nas suas fun�~oesbiol�ogias. �E erto que �e preiso fazer homens, antes de fazer instru-mentos de produ�~ao. Mas, o trabalho que foi sempre a maior esola deforma�~ao da personalidade moral, n~ao �e apenas o m�etodo que realizao ar�esimo da produ�~ao soial, �e o �unio m�etodo susept��vel de fazerhomens ultivados e �uteis sob todos os aspetos. O trabalho, a soli-dariedade soial e a oopera�~ao8, em que repousa a ampla utilidadedas experi^enias; a onsi^enia soial que nos leva a ompreender asneessidades do indiv��duo atrav�es das da omunidade, e o esp��rito dejusti�a, de ren�unia e de disiplina, n~ao s~ao, ali�as, grandes \valorespermanentes" que elevam a alma, enobreem o ora�~ao e forti�ama vontade, dando express~ao e valor �a vida humana? Um v��io das8Livro de Urantia, [68:1.4℄ (p.763): Os seres humanos primitivos aprenderam,muito edo, que os grupos s~ao inomensuravelmente maiores e mais fortes do quea mera soma das suas unidades individuais. Cem homens unidos e trabalhando emun��ssono podem mover uma grande pedra; duas d�uzias de guardi~aes da paz bemtreinados podem onter uma multid~ao em f�uria. E, assim, a soiedade naseu, n~aode um mero ajuntamento num�erio, antes, por�em, omo resultado da organiza�~aode 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 que um benef��io maior adv�em de enfrentar assimas di�uldades do tempo e de se proteger ontra os perigos supostos da eternidade.



16 7 O ESTADO EM FACE DA EDUCAC� ~AO7.3 A laiidade, gratuidade, obrigatoriedade e o-edua�~ao
A laiidade, gratuidade, obrigatoriedade e oedua�~ao s~ao outros tan-tos prin��pios em que assenta a esola uni�ada e que deorrem tantoda subordina�~ao �a �nalidade biol�ogia da edua�~ao de todos os �nspartiulares e pariais (de lasses, grupos ou ren�as), omo do reo-nheimento do direito biol�ogio que ada ser humano tem �a edua�~ao.A laiidade, que oloa o ambiente esolar aima de ren�as e dis-putas religiosas, alheio a todo o dogmatismo set�ario, subtrai o edu-ando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em forma�~ao, �apress~ao perturbadora da esola quando utilizada omo instrumento depropaganda de seitas e doutrinas. A gratuidade extensiva a todas asinstitui�~oes o�iais de edua�~ao �e um prin��pio igualit�ario que torna aedua�~ao, em qualquer de seus graus, aess��vel n~ao a uma minoria, porum privil�egio eon^omio, mas a todos os idad~aos que tenham vontadee estejam em ondi�~oes de reeb^e-la. Ali�as o Estado n~ao pode tornar

13organizou omo um meio essenialmente soial sen~ao para transferirdo plano da abstra�~ao ao da vida esolar em todas as suas mani-festa�~oes, vivendo-as intensamente, essas virtudes e verdades morais,que ontribuem para harmonizar os interesses individuais e os inte-resses oletivos. \N�os n~ao somos antes homens e depois seres soiais,lembra-nos a voz insuspeita de Paul Bureau; somos seres soiais, poristo mesmo que somos homens, e a verdade est�a antes em que n~ao h�aato, pensamento, desejo, atitude, resolu�~ao, que tenham em n�os s�osseu prin��pio e seu termo e que realizem em n�os somente a totalidadede seus efeitos".do oeste do Jardim era a soializa�~ao. Os per��odos matinais de rerea�~ao eramdediados �a hortiultura e �a agriultura pr�atias; os per��odos da tarde, aos jogosompetitivos. As noites eram gastas em rela�~oes soiais e no ultivo de amizadespessoais. A edua�~ao religiosa e sexual era onsiderada dom��nio do lar, um deverdos 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 asobriga�~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.



14 7 O ESTADO EM FACE DA EDUCAC� ~AO7 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, deorrelogiamente para o Estado que o reonhee e o prolama, o deverde 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 arealizar, om a oopera�~ao de todas as institui�~oes soiais. A edua�~aoque �e uma das fun�~oes de que a fam��lia se vem despojando em pro-veito da soiedade pol��tia, rompeu os quadros do omunismo familiare dos grupos espe���os (institui�~oes privadas), para se inorporar de-�nitivamente entre as fun�~oes esseniais e primordiais do Estado. Estarestri�~ao progressiva das atribui�~oes da fam��lia, - que tamb�em deixoude ser \um entro de produ�~ao" para ser apenas um \entro de on-sumo", em fae da nova onorr^enia dos grupos pro�ssionais, nasi-dos preisamente em vista da prote�~ao de \interesses espeializados", -fazendo-a perder onstantemente em extens~ao, n~ao lhe tirou a \fun�~aoespe���a", dentro do \foo interior", embora ada vez mais estreito,em que ela se on�nou. Ela �e ainda o \quadro natural que sustentasoialmente o indiv��duo, omo o meio moral em que se disiplinamas tend^enias, onde nasem, ome�am a desenvolver-se e ontinuama entreter-se as suas aspira�~oes para o ideal". Por isto, o Estado,longe de presindir da fam��lia, deve assentar o trabalho da edua�~aono apoio que ela d�a �a esola e na olabora�~ao efetiva entre pais e pro-fessores, entre os quais, nessa obra profundamente soial, tem o deverde restabeleer a on�an�a e estreitar as rela�~oes, assoiando e pondoa servi�o da obra omum essas duas for�as soiais - a fam��lia e a es-ola11, que operavam de todo indiferentes, sen~ao em dire�~oes diversase �as vezes opostas.11Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 6:\Edua�~ao Integral (Fam��lia e Esola)".

7.2 A quest~ao da esola �unia 157.2 A quest~ao da esola �uniaAssentado o prin��pio do direito biol�ogio de ada indiv��duo �a suaedua�~ao integral12, abe evidentemente ao Estado a organiza�~ao dosmeios de o tornar efetivo, por um plano geral de edua�~ao, de estru-tura org^ania, que torne a esola aess��vel, em todos os seus graus,aos idad~aos a quem a estrutura soial do pa��s mant�em em ondi�~oesde inferioridade eon^omia para obter o m�aximo de desenvolvimentode aordo om as suas aptid~oes vitais. Chega-se, por esta forma, aoprin��pio da esola para todos, \esola omum ou �unia", que, tomadoa rigor, s�o n~ao �ar�a na onting^enia de sofrer quaisquer restri�~oes,em pa��ses em que as reformas pedag�ogias est~ao intimamente ligadasom a reonstru�~ao fundamental das rela�~oes soiais. Em nosso re-gime pol��tio, o Estado n~ao poder�a, de erto, impedir que, gra�as �aorganiza�~ao de esolas privadas de tipos diferentes, as lasses maisprivilegiadas assegurem a seus �lhos uma edua�~ao de lasse deter-minada; mas est�a no dever indelin�avel de n~ao admitir, dentro dosistema esolar do Estado, quaisquer lasses ou esolas, a que s�o te-nha aesso uma minoria, por um privil�egio exlusivamente eon^omio.Afastada a id�eia do monop�olio da edua�~ao pelo Estado num pa��s, emque o Estado, pela sua situa�~ao �naneira n~ao est�a ainda em ondi�~oesde assumir a sua responsabilidade exlusiva, e em que, portanto, setorna neess�ario estimular, sob sua vigil^ania as institui�~oes privadasid^oneas, a \esola �unia" se entender�a, entre n�os, n~ao omo \umaonsri�~ao preoe", arrolando, da esola infantil �a universidade, to-dos os brasileiros, e submetendo-os durante o maior tempo poss��vel auma forma�~ao id^entia, para rami�a�~oes posteriores em vista de des-tinos 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�adaspelos pais �a esola p�ublia, tenham uma edua�~ao omum, igual paratodos.12Informativo: \Edua�~ao Integral (Urantia-GAIA e Sri Aurobindo), Steiner,Montessori, Esola da Ponte, Gaia Eduation e Doman (IAHP)".



209 O PROCESSO EDUCATIVO - O CONCEITO EOS FUNDAMENTOS DA EDUCAC� ~AO NOVAUnidade n~ao signi�a uniformidade14. A unidade pressup~oe multipli-idade. Por menos que pare�a, �a primeira vista, n~ao �e, pois, na entra-liza�~ao, mas na aplia�~ao da doutrina federativa e desentralizadora,que teremos de busar o meio de levar a abo, em toda a Rep�ublia,uma obra met�odia e oordenada, de aordo om um plano omum, deompleta e�i^enia, tanto em intensidade omo em extens~ao. �A Uni~ao,na apital, e aos estados, nos seus respetivos territ�orios, �e que deveompetir a edua�~ao em todos os graus, dentro dos prin��pios gerais�xados na nova onstitui�~ao, que deve onter, om a de�ni�~ao de atri-bui�~oes e deveres, os fundamentos da edua�~ao naional. Ao governoentral, pelo Minist�erio da Edua�~ao, aber�a vigiar sobre a obedi^eniaa esses prin��pios, fazendo exeutar as orienta�~oes e os rumos geraisda fun�~ao eduaional, estabeleidos na arta onstituional e em leisordin�arias, soorrendo onde haja de�i^enia de meios, failitando ointer^ambio pedag�ogio e ultural dos Estados e intensi�ando portodas as formas as suas rela�~oes espirituais. A unidade eduativa, -essa obra imensa que a Uni~ao ter�a de realizar sob pena de pereeromo naionalidade, se manifestar�a ent~ao omo uma for�a viva, umesp��rito omum, um estado de ^animo naional, nesse regime livre deinter^ambio, solidariedade e oopera�~ao que, levando os Estados a evi-tar todo desperd��io nas suas despesas esolares a�m de produzir osmaiores resultados om as menores despesas, abrir�a margem a umasuess~ao ininterrupta de esfor�os feundos em ria�~oes e iniiativas.

9 O proesso eduativo - O oneito e osfundamentos da edua�~ao novaO desenvolvimento das i^enias lan�ou as bases das doutrinas da novaedua�~ao, ajustando �a �nalidade fundamental e aos ideais que ela deve14Livro de Urantia, [182:1.8℄ (p.1965): Jesus orou pela unidade entre os seusseguidores, mas ele n~ao desejava a uniformidade.

7.3 A laiidade, gratuidade, obrigatoriedade e oedua�~ao 17o ensino obrigat�orio13, sem torn�a-lo gratuito. A obrigatoriedade que,por falta de esolas, ainda n~ao passou do papel, nem em rela�~ao aoensino prim�ario, e se deve estender progressivamente at�e uma idadeonili�avel om o trabalho produtor, isto �e, at�e aos 18 anos, �e maisneess�aria ainda \na soiedade moderna em que o industrialismo eo desejo de explora�~ao humana sari�am e violentam a rian�a e ojovem", uja edua�~ao �e freq�uentemente impedida ou mutilada pelaignor^ania dos pais ou respons�aveis e pelas onting^enias eon^omias.A esola uni�ada n~ao permite ainda, entre alunos de um e outro sexooutras separa�~oes que n~ao sejam as que aonselham as suas aptid~oespsiol�ogias e pro�ssionais, estabeleendo em todas as institui�~oes \aedua�~ao em omum" ou oedua�~ao, que, pondo-os no mesmo p�ede igualdade e envolvendo todo o proesso eduaional, torna maiseon^omia a organiza�~ao da obra esolar e mais f�ail a sua gradua�~ao.13O ensino obrigat�orio, a edua�~ao ompuls�oria, �e uma das arater��stias deuma iviliza�~ao progressista de aordo 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 eon^omia.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 i^enia e da arte.11. A promo�~ao da �loso�a - da sabedoria.12. A amplia�~ao do disernimento �osmio - da espiritualidade.



18 8 A FUNC� ~AO EDUCACIONAL8 A fun�~ao eduaional8.1 A unidade da fun�~ao eduaionalA onsi^enia desses prin��pios fundamentais da laiidade, gratuidadee obrigatoriedade, onsagrados na legisla�~ao universal, j�a penetrouprofundamente os esp��ritos, omo ondi�~oes esseniais �a organiza�~aode um regime esolar, lan�ado, em harmonia om os direitos do in-div��duo, sobre as bases da uni�a�~ao do ensino, om todas as suasonseq�u^enias. De fato, se a edua�~ao se prop~oe, antes de tudo, adesenvolver ao m�aximo a apaidade vital do ser humano, deve seronsiderada \uma s�o" a fun�~ao eduaional, ujos diferentes grausest~ao destinados a servir �as diferentes fases de seu resimento, \ques~ao partes org^anias de um todo que biologiamente deve ser levado�a sua ompleta forma�~ao". Nenhum outro prin��pio poderia ofereerao panorama das institui�~oes esolares perspetivas mais largas, maissalutares e mais feundas em onseq�u^enias do que esse que deorrelogiamente da �nalidade biol�ogia da edua�~ao. A sele�~ao dos alu-nos nas suas aptid~oes naturais, a supress~ao de institui�~oes riadorasde diferen�as sobre base eon^omia, a inorpora�~ao dos estudos domagist�erio �a universidade, a equipara�~ao de mestres e professores emremunera�~ao e trabalho, a orrela�~ao e a ontinuidade do ensino emtodos os seus graus e a rea�~ao ontra tudo que lhe quebra a oer^eniainterna e a unidade vital, onstituem o programa de uma pol��tia edu-aional, fundada sobre a aplia�~ao do prin��pio uni�ador que modi-�a profundamente a estrutura intima e a organiza�~ao dos elementosonstitutivos do ensino e dos sistemas esolares.

8.2 A autonomia da fun�~ao eduaionalMas, subordinada a edua�~ao p�ublia a interesses transit�orios, apri-hos pessoais ou apetites de partidos, ser�a imposs��vel ao Estado re-
8.3 A desentraliza�~ao 19alizar a imensa tarefa que se prop~oe da forma�~ao integral das novasgera�~oes. N~ao h�a sistema esolar uja unidade e e��aia n~ao estejamonstantemente amea�adas, sen~ao reduzidas e anuladas, quando o Es-tado n~ao o soube ou n~ao o quis aautelar ontra o assalto de poderesestranhos, apazes de impor �a edua�~ao �ns inteiramente ontr�ariosaos �ns gerais que assinala a natureza em suas fun�~oes biol�ogias.Toda a impot^enia manifesta do sistema esolar atual e a insu�i^eniadas solu�~oes dadas �as quest~oes de ar�ater eduativo n~ao provam sen~aoo desastre irrepar�avel que resulta, para a edua�~ao p�ublia, de in-uenias e interven�~oes estranhas que onseguiram sujeita-la a seusideais seund�arios e interesses subalternos. Dai deorre a neessidadede uma ampla autonomia t�enia, administrativa e eon^omia, omque os t�enios e eduadores, que t^em a responsabilidade e devemter, por isto, a dire�~ao e administra�~ao da fun�~ao eduaional, te-nham assegurados os meios materiais para poderem realiz�a-la. Essesmeios, 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 rises doser�arios do Estado ou �as \osila�~oes" do interesse dos governos pelaedua�~ao. A autonomia eon^omia n~ao se poder�a realizar, a n~ao serpela institui�~ao de um \fundo espeial ou esolar", que, onstitu��dode patrim^onios, impostos e rendas pr�oprias, seja administrado e apli-ado exlusivamente no desenvolvimento da obra eduaional, pelospr�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��piosdo Estado, no esp��rito da verdadeira omunidade popular e no uidadoda unidade naional, n~ao implia um entralismo est�eril e odioso, aoqual se op~oem as ondi�~oes geogr�a�as do pa��s e a neessidade deadapta�~ao resente da esola aos interesses e �as exig^enias regionais.



24 10 PLANO DE RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONALpondo-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 deaordo om as aptid~oes e possibilidades. \A vida da soiedade, ob-servou Paulsen, se modi�a em fun�~ao da sua eonomia, e a energiaindividual e oletiva se manifesta pela sua produ�~ao material". A es-ola nova, que tem de obedeer a esta lei, deve ser reorganizada demaneira que o trabalho seja seu elemento formador, favoreendo a ex-pans~ao das energias riadoras do eduando, prourando estimular-lheo pr�oprio esfor�o omo o elemento mais e�iente em sua edua�~ao epreparando-o, om o trabalho em grupos e todas as atividades pe-dag�ogias e soiais, para faz^e-lo penetrar na orrente do progressomaterial e espiritual da soiedade de que proveio e em que vai viver elutar.
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�~aoou proessos de que neessita o indiv��duo para o seu desenvolvimentointegral, �am �xados os prin��pios ient���os sobre os quais se podeapoiar solidamente um sistema de edua�~ao. A aplia�~ao desses prin��piosimporta, omo se v^e, numa radial transforma�~ao da edua�~ao p�ubliaem todos os seus graus, tanto �a luz do novo oneito de edua�~ao, omoeram treinados para o�iar em erim^onias religiosas, para servir omo m�edios,inspetores sanit�arios e professores nas esolas do jardim.E, ao pensardes no saerd�oio setita, n~ao deveis onfundir esses mestres dasa�ude e da religi~ao, de mente elevada e nobre, de verdadeiros eduadores, omos saerd�oios adulterados e omerializados das tribos posteriores e das na�~oesvizinhas. Os oneitos religiosos de Deidade e do universo que eles possu��am eramavan�ados e razoavelmente preisos, as suas regras de sa�ude eram exelentes paraa sua �epoa e os seus m�etodos de edua�~ao jamais foram superados.

21prosseguir os proessos apropriados para realiz�a-los. A extens~ao e ariqueza que atualmente alan�a por toda a parte o estudo ient���oe experimental da edua�~ao, a libertaram do empirismo, dando-lheum ar�ater e um esp��rito nitidamente ient���o e organizando, emorpo de doutrina, numa s�erie feunda de pesquisas e experi^enias, osprin��pios da edua�~ao nova, pressentidos e �as vezes formulados emrasgos de s��ntese, pela intui�~ao luminosa de seus preursores. A novadoutrina, que n~ao onsidera a fun�~ao eduaional omo uma fun�~aode superposi�~ao ou de ar�esimo, segundo a qual o eduando �e \mo-delado exteriormente" (esola tradiional), mas uma fun�~ao omplexade a�~oes e rea�~oes em que o esp��rito rese de \dentro para fora"15,substitui o meanismo pela vida (atividade funional) e transfere paraa rian�a e para o respeito de sua personalidade o eixo da esola eo entro de gravidade do problema da edua�~ao. Considerando os15Livro de Urantia, [103:6.5-6℄ (p.1135): Um oneito �loso�amente l�ogio eonsistente do universo n~ao pode ser elaborado sobre os postulados, quer sejamdo materialismo quer sejam do espiritualismo; pois esses dois sistemas de pen-samento, quando apliados universalmente, s~ao ambos ompelidos a ver o osmoom distor�~ao; o primeiro, ontatando um universo virado de dentro para fora,e o �ultimo, ompreendendo a natureza de um universo virado de fora para dentro.Nuna, ent~ao, nem a i^enia nem a religi~ao, em si e por si pr�oprias, permaneendosozinhas, podem esperar onquistar uma ompreens~ao adequada das verdades uni-versais e das rela�~oes, sem a orienta�~ao da �loso�a humana e sem a ilumina�~ao darevela�~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�enia da mente. Do mesmo modo, a experi^eniaexterna do homem om a realidade material, deve basear-se na onsi^enia mentalda personalidade que est�a experieniando. Portanto, as experi^enias humanas,a espiritual e a material, a interior e a exterior, est~ao sempre orrelaionadasom a fun�~ao da mente, e ondiionadas, quanto �a sua realiza�~ao onsiente, pelaatividade da mente. O homem experimenta a mat�eria na sua mente; ele experieniaa realidade espiritual na alma, mas torna-se onsiente dessa experi^enia na suamente. O inteleto �e o harmonizador, �e o ondiionador e o quali�ador, semprepresentes, da soma total da experi^enia mortal. Ambos, as oisas da energia e osvalores do esp��rito, quando passam ao ^ambito da onsi^enia mental, por meio dainterpreta�~ao, s~ao oloridos por esta.



229 O PROCESSO EDUCATIVO - O CONCEITO EOS FUNDAMENTOS DA EDUCAC� ~AO NOVAproessos mentais, omo \fun�~oes vitais" e n~ao omo \proessos emsi mesmos", ela os subordina �a vida16, omo meio de utiliz�a-la e desatisfazer as suas m�ultiplas neessidades materiais e espirituais. Aesola, vista desse ^angulo novo que nos d�a o oneito funional daedua�~ao, deve ofereer �a rian�a um meio vivo e natural, \favor�avelao inter^ambio de rea�~oes e experi^enias", em que ela, vivendo a suavida pr�opria, generosa e bela de rian�a, seja levada \ao trabalho e �aa�~ao por meios naturais que a vida susita quando o trabalho e a a�~aoonv�em aos seus interesses e �as suas neessidades".Nessa nova onep�~ao da esola, que �e uma rea�~ao ontra as tend^eniasexlusivamente passivas, inteletualistas e verbalistas da esola tradi-ional, a atividade que est�a na base de todos os seus trabalhos, �e aatividade espont^anea, alegre17 e feunda, dirigida �a satisfa�~ao das ne-essidades do pr�oprio indiv��duo. Na verdadeira edua�~ao funionaldeve estar, pois, sempre presente, omo elemento essenial e inerente16Livro de Urantia, [112:1.13℄ (p.1227): A vida realmente �e um proessoque oorre entre o organismo (a individualidade) e o seu meio ambi-ente. A personalidade atribui valor de identidade e signi�ados de ontinuidade aessa assoia�~ao organismo-ambiente. Assim, ser�a reonheido que o fen^omeno deest��mulo-resposta n~ao �e um mero proesso me^anio, pois a personalidade funi-ona omo um fator na situa�~ao total. �E sempre verdade que os meanismos s~aoinatamente passivos; e os organismos, inerentemente ativos.17Livro de Urantia (LU), [140:4.10℄ (p.1573): A edua�~ao deveria ser umat�enia de aprendizado (a desoberta) de melhores m�etodos de grati�ar as nos-sas tend^enias naturais e as herdadas; e a feliidade �e o todo resultante dessast�enias mais elevadas para obter satisfa�~oes emoionais. . . .LU, [127:4.2℄ (p.1401): No ome�o desse ano, Jesus havia onquistado total-mente a aeita�~ao da sua m~ae para os seus m�etodos na edua�~ao das rian�as- o est��mulo positivo para que �zessem o bem, em lugar do velho m�etodo judeude proibir de fazer o mal. Na sua asa, e em toda a sua arreira de ensinamentop�ublio, Jesus invariavelmente empregou a forma positiva de exorta�~ao. Sempre,e em todos os lugares, ele dizia: \Tu devias fazer isso - deverias fazer aquilo". Elenuna empregava o modo negativo de ensinar, que se derivava de tabus antigos.Ele evitava oloar ^enfase no mal, proibindo-o, e ao mesmo tempo exaltava o bempor exigir que ele fosse feito. A hora da pree no lar era a oasi~ao para disutirtoda e qualquer oisa relativa ao bem-estar da fam��lia.

23�a sua pr�opria natureza, o problema n~ao s�o da orrespond^enia entreos graus do ensino e as etapas da evolu�~ao inteletual �xadas sobrea base dos interesses, omo tamb�em da adapta�~ao da atividade edu-ativa �as neessidades psiobiol�ogias do momento. O que distingueda esola tradiional a esola nova, n~ao �e, de fato, a predomin^aniados trabalhos de base manual e orporal, mas a presen�a, em todasas suas atividades, do fator psiobiol�ogio do interesse, que �e a pri-meira ondi�~ao de uma atividade espont^anea e o est��mulo onstante aoeduando (rian�a, adolesente ou jovem) a busar todos os reursosao seu alane, \gra�as �a for�a de atra�~ao das neessidades profun-damente sentidas". �E erto que, desloando-se por esta forma, paraa rian�a e para os seus interesses, m�oveis e transit�orios, a fonte deinspira�~ao das atividades esolares, quebra-se a ordem que apresen-tavam os programas tradiionais, do ponto de vista da l�ogia formaldos adultos, para os p^or de aordo om a \l�ogia psiol�ogia", isto �e,om a l�ogia que se baseia na natureza e no funionamento do esp��ritoinfantil.Mas, para que a esola possa forneer aos \impulsos interiores aoasi~ao e o meio de realizar-se", e abrir ao eduando �a sua energia deobservar, experimentar e riar todas as atividades apazes de satis-faz^e-la, �e preiso que ela seja reorganizada omo um \mundo naturale soial embrion�ario", um ambiente din^amio em ��ntima onex~ao oma regi~ao e a omunidade. A esola que tem sido um aparelho for-mal e r��gido, sem diferenia�~ao regional, inteiramente desintegradoem rela�~ao ao meio soial, passar�a a ser um organismo vivo, om umaestrutura soial, organizada �a maneira de uma omunidade palpitantepelas solu�~oes de seus problemas. Mas, se a esola deve ser uma o-munidade em miniatura, e se em toda a omunidade as atividadesmanuais, motoras ou onstrutoras \onstituem as fun�~oes predomi-nantes da vida"18, �e natural que ela iniie os alunos nessas atividades,18Livro de Urantia, [76:3.5 e 10℄ (p.850): O saerd�oio setita foi uma miss~aotr��plie, abrangendo religi~ao, sa�ude e edua�~ao. Os saerdotes dessa ordem



28 10 PLANO DE RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONALuldade produtora e de seu poder riador, pela aplia�~ao, na esola,para a aquisi�~ao ativa de onheimentos, dos mesmos m�etodos (ob-serva�~ao, pesquisa, e experi^enia), que segue o esp��rito maduro, nas in-vestiga�~oes ient���as. A esola seund�aria, uni�ada para se evitar odiv�orio entre os trabalhadores manuais e inteletuais, ter�a uma s�olidabase omum de ultura geral (3 anos), para a posterior bifura�~ao (dos15 aos 18), em se�~ao de preponder^ania inteletual (om os 3 ilosde humanidades modernas; i^enias f��sias e matem�atias; e i^enias. . . havia uns pouos lares que podiam dar a uma rian�a uma edua�~ao inte-letual, moral e religiosa melhor do que os lares judeus da Galil�eia. Os judeus,ali, possu��am um programa sistem�atio de riar e de eduar as suas rian�as. Elesdividiam 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 depend^enia da m~ae, durando at�e o �m do quinto ano.5. O prin��pio da independ^enia da rian�a e, para os �lhos homens, o paiassumindo a responsabilidade pela 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 pelainstru�~ao da rian�a at�e o quinto anivers�ario e, ent~ao, se a rian�a fosse um menino,o pai �aria respons�avel pela edua�~ao dele, daquela �epoa em diante. Nesseano, portanto, Jesus passaria ao quinto est�agio da arreira de uma rian�a judiana Galil�eia . . .Embora Jos�e estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela edua�~aointeletual e religiosa de Jesus, a sua m~ae ainda dediava uidados om a suainstru�~ao em asa. E ensinaria a ele omo onheer e uidar das vinhas e dasores que resiam nas paredes do jardim e rodeavam ompletamente o terrenoda asa. Ela tamb�em oloava no terra�o da asa (o quarto de ver~ao) aixas rasasom areia, nas quais ele fazia mapas e grande parte das suas primeiras pr�atias emesrever o aramaio, o grego e, mais tarde, o hebreu; e assim, em pouo tempo,Jesus aprendeu a ler, a esrever e a falar uentemente essas tr^es l��nguas.

10.1 As linhas gerais do plano 25�a vista das neessidades naionais. No plano de reonstru�~ao edua-ional, de que se esbo�am aqui apenas as suas grandes linhas gerais,prouramos, antes de tudo, orrigir o erro apital que apresenta o atualsistema (se �e que se pode hamar sistema), araterizado pela falta deontinuidade e artiula�~ao do ensino, em seus diversos graus, omo sen~ao fossem etapas de um mesmo proesso, e ada um dos quais deveter o seu \�m partiular", pr�oprio, dentro da \unidade do �m geral daedua�~ao" e dos prin��pios e m�etodos omuns a todos os graus e insti-tui�~oes eduativas. De fato, o div�orio entre as entidades que mant^emo ensino prim�ario e pro�ssional e as que mant^em o ensino seund�arioe superior, vai onorrendo insensivelmente, omo j�a observou um dossignat�arios deste manifesto, \para que se estabele�am no Brasil, doissistemas esolares paralelos, fehados em ompartimentos estanques einomuni�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 eso-las maternais e dos jardins de inf^ania e onstitui o problema funda-mental das demoraias, deve, pois, artiular-se rigorosamente om aedua�~ao seund�aria uni�ada, que lhe suede, em tereiro plano, paraabrir aesso �as esolas ou institutos superiores de espeializa�~ao pro-�ssional ou de altos estudos. Ao esp��rito novo que j�a se apoderou doensino prim�ario n~ao se poderia, por�em, subtrair a esola seund�aria,em que se apresentam, oloadas no mesmo n��vel, a edua�~ao ha-mada \pro�ssional" (de prefer^enia manual ou me^ania) e a edua�~aohuman��stia ou ient���a (de preponder^ania inteletual), sobre umabase omum de tr^es anos. A esola seund�aria deixar�a de ser assima velha esola de \um grupo soial", destinada a adaptar todas asintelig^enias 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 de adapta�~ao �a variedade dos grupos soiais.�E o mesmo prin��pio que faz alargar o ampo eduativo das Univer-sidades, em que, ao lado das esolas destinadas ao preparo para aspro�ss~oes hamadas \liberais", se devem introduzir, no sistema, as



26 10 PLANO DE RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONALesolas de ultura espeializada, para as pro�ss~oes industriais e mer-antis, propulsoras de nossa riqueza eon^omia e industrial. Mas esseprin��pio, dilatando o ampo das universidades, para adapt�a-las �a va-riedade e �as neessidades dos grupos soiais, t~ao longe est�a de lhesrestringir a fun�~ao ultural que tende a elevar onstantemente as es-olas de forma�~ao pro�ssional, ahegando-as �as suas pr�oprias fontesde renova�~ao e agrupando-as em torno dos grandes n�uleos de ria�~aolivre, de pesquisa ient���a e de ultura desinteressada.A instru�~ao p�ublia n~ao tem sido, entre n�os, na justa observa�~aode Alberto Torres, sen~ao um \sistema de anais de ^exodo da moi-dade do ampo para as idades e da produ�~ao para o parasitismo".�E preiso, para reagir ontra esses males, j�a t~ao luidamente aponta-dos, p^or em via de solu�~ao o problema eduaional das massas ruraise do elemento trabalhador da idade e dos entros industriais j�a pelaextens~ao da esola do trabalho eduativo e da esola do trabalho pro-�ssional19, baseada no exer��io normal do trabalho em oopera�~ao, j�apela adapta�~ao resente dessas esolas (prim�aria e seund�aria pro�ssi-onal) �as neessidades regionais e �as pro�ss~oes e ind�ustrias dominantesno meio. A nova pol��tia eduaional rompendo, de um lado, ontraa forma�~ao exessivamente liter�aria de nossa ultura, para lhe dar um19Livro de Urantia, [72:4.1℄ (p.812): O sistema eduaional dessa na�~ao �eompuls�orio e misto nas esolas pr�e-universit�arias, que os estudantes freq�uentamdos ino aos dezoito anos. Essas esolas s~ao bastante diferentes das de Urantia(Terra). N~ao h�a salas de aula, apenas um estudo �e feito por vez e, depois dos tr^esprimeiros anos, todos os alunos tornam-se professores assistentes, instruindo os queest~ao abaixo deles. Os livros s~ao usados apenas para assegurar a informa�~ao queajudar�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 dosaparelhos me^anios - esta �e, ali, uma grande idade para as inven�~oes e meaniza�~ao- s~ao produzidos nessas o�inas. Adjaente a ada o�ina existe uma bibliotea detrabalhos pr�atios, onde os estudantes podem onsultar os livros neess�arios omorefer^enia. A agriultura e a hortiultura s~ao tamb�em ensinadas, durantetodo o per��odo eduaional, nas vastas fazendas ont��guas a ada esolaloal.

10.2 O ponto nevr�algio da quest~ao 27ar�ater ient���o e t�enio, e ontra esse esp��rito de desintegra�~ao daesola, em rela�~ao ao meio soial, imp~oe reformas profundas, orien-tadas no sentido da produ�~ao e proura refor�ar, por todos os meios,a inten�~ao e o valor soial da esola, sem negar a arte, a literaturae os valores ulturais. A arte e a literatura tem efetivamente umasigni�a�~ao soial, profunda e m�ultipla; a aproxima�~ao dos homens,a sua organiza�~ao em uma oletividade un^anime, a difus~ao de tais ouquais id�eias soiais, de uma maneira \imaginada", e, portanto, e�az,a extens~ao do raio visual do homem e o valor moral e eduativo on-ferem ertamente �a arte uma enorme import^ania soial. Mas, se, �amedida que a riqueza do homem aumenta, o alimento oupa um lu-gar ada vez mais frao, os produtores inteletuais n~ao passam parao primeiro plano sen~ao quando as soiedades se organizam em s�olidasbases eon^omias.
10.2 O ponto nevr�algio da quest~aoA estrutura do plano eduaional orresponde, na hierarquia de suasinstitui�~oes esolares (esola infantil ou pr�e-prim�aria; prim�aria; se-und�aria e superior ou universit�aria) aos quatro grandes per��odos queapresenta o desenvolvimento natural do ser humano. �E uma reformaintegral da organiza�~ao e dos m�etodos de toda a edua�~ao naional,dentro do mesmo esp��rito que substitui o oneito est�atio do ensinopor um oneito din^amio, fazendo um apelo, dos jardins de inf^ania �aUniversidade, n~ao �a reeptividade mas �a atividade riadora do aluno.A partir da esola infantil (4 a 6 anos) �a Universidade, om esalapela 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�~aoda personalidade integral20 do aluno e ao desenvolvimento de sua fa-20Livro de Urantia, [123:2.3-14℄ (p.1357): . . . A parte mais valiosa da edua�~aoiniial de Jesus proveio dos seus pais, por meio das respostas �as suas perguntaspensativas e profundas . . .



32 10 PLANO DE RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONALtonalidades das mais variadas doutrinas, se tem de busar as ausasprofundas da estreiteza e da utua�~ao dos esp��ritos e da indisiplinamental, quase an�arquia, que revelamos em fae de todos os proble-mas. Nem a primeira gera�~ao nasida om a rep�ublia, no seu esfor�oher�oio para adquirir a posse de si mesma, elevando-se aima de seumeio, onseguiu libertar-se de todos os males eduativos de que se vi-iou a sua forma�~ao. A organiza�~ao de Universidades �e, pois, tantomais neess�aria e urgente quanto mais pensarmos que s�o om essasinstitui�~oes, a que abe riar e difundir ideais pol��tios, soiais, moraise est�etios, �e que podemos obter esse intensivo esp��rito omum, nasaspira�~oes, nos ideais e nas lutas, esse \estado de ^animo naional", a-paz de dar for�a, e��aia e oer^enia �a a�~ao dos homens, sejam quaisforem as diverg^enias que possa estabeleer entre eles a diversidade depontos de vista na solu�~ao dos problemas brasileiros. �E a universidade,no onjunto de suas institui�~oes de alta ultura, prepostas ao estudoient���o dos grandes problemas naionais, que nos dar�a os meios deombater a failidade de tudo admitir; o etiismo de nada esolhernem julgar; a falta de r��tia, por falta de esp��rito de s��ntese; a indife-ren�a ou a neutralidade no terreno das id�eias; a ignor^ania \da maishumana de todas as opera�~oes inteletuais, que �e a de tomar partido",e a tend^enia e o esp��rito f�ail de substituir os prin��pios (ainda queprovis�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 ins-titui�~oes eduativas, est�a destinada, nas soiedades modernas a de-senvolver um papel ada vez mais importante na forma�~ao das elitesde pensadores, s�abios, ientistas, t�enios, e eduadores, de que elaspreisam para o estudo e solu�~ao de suas quest~oes ient���as, mo-rais, inteletuais, pol��tias e eon^omias. Se o problema fundamentaldas demoraias �e a edua�~ao das massas populares, os melhores e os
10.2 O ponto nevr�algio da quest~ao 29qu��mias e biol�ogias), e em se�~ao de prefer^enia manual, rami�adapor sua vez, em ilos, esolas ou ursos destinados �a prepara�~ao �asatividades pro�ssionais, deorrentes da extra�~ao de mat�erias primas(esolas agr��olas, de minera�~ao e de pesa) da elabora�~ao das mat�eriasprimas (industriais e pro�ssionais) e da distribui�~ao dos produtos ela-borados (transportes, omunia�~oes e om�erio).Mas, montada, na sua estrutura tradiional, para a lasse m�edia(burguesia), enquanto a esola prim�aria servia �a lasse popular, omose tivesse uma �nalidade em si mesma, a esola seund�aria ou do 3ograu n~ao forma apenas o reduto dos interesses de lasse, que riaram emant^em o dualismo dos sistemas esolares. �E ainda nesse ampo edu-ativo que se levanta a ontrov�ersia sobre o sentido de ultura geral ese p~oe o problema relativo �a esolha do momento em que a mat�eria doensino deve diversi�ar-se em ramos iniiais de espeializa�~ao21. N~aoadmira, por isto, que a esola seund�aria seja, 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 pelaesola tradiional �a interpenetra�~ao das lasses soiais, se inspira naneessidade de adaptar essa edua�~ao �a diversidade nasente de gos-tos e �a variedade resente de aptid~oes que a observa�~ao psiol�ogia21Livro de Urantia (LU), [149:4.3℄ (p.1673): Nessa mesma oasi~ao, o Mes-tre 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 maestria dealguma voa�~ao, mas deplorava toda a tend^enia �a superespeializa�~ao, quetorna a mente pouo aberta e irunsrita �as atividades do ganhar a vida. Cha-mou a aten�~ao para o fato de que qualquer virtude, se levada ao extremo, podetransformar-se em um v��io. Jesus sempre aonselhava a temperan�a e ensinavauma oer^enia - o ajustamento equilibrado aos problemas da vida. . . .LU, [124:1.11℄ (p.1367): Emmaio desse ano, na fazenda do seu tio, pela primeiravez, Jesus ajudou na olheita dos ereais. Antes que hegasse aos treze anos,tinha onseguido desobrir oisas sobre pratiamente tudo om que os homens eas mulheres trabalhavam em Nazar�e, exeto o trabalho em metal; sendo assim, elepassou v�arios meses em uma o�ina de ferreiro quando �ou mais velho, depois damorte do seu pai.



30 10 PLANO DE RECONSTRUC� ~AO EDUCACIONALregista nos adolesentes e que \representam as �unias for�as apazesde arrastar o esp��rito dos jovens �a ultura superior". A esola do pas-sado, om seu esfor�o in�util de abarar a soma geral de onheimentos,desurou a pr�opria forma�~ao do esp��rito e a fun�~ao que lhe abia deonduzir o adolesente ao limiar das pro�ss~oes e da vida. Sobre a basede 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 es-ola moderna estabelee para isto, depois dos 15 anos, o ponto em queo ensino se diversi�a, para se adaptar j�a �a diversidade resente deaptid~oes e de gostos, j�a �a variedade de formas de atividade soial.

10.3 O oneito moderno de Universidade e o pro-blema universit�ario no BrasilA edua�~ao superior que tem estado, no Brasil, exlusivamente aservi�o das pro�ss~oes \liberais" (engenharia, mediina e direito), n~aopode evidentemente erigir-se �a altura de uma edua�~ao universit�aria,sem alargar para horizontes ient���os e ulturais a sua �nalidade estri-tamente pro�ssional e sem abrir os seus quadros r��gidos �a forma�~ao detodas as pro�ss~oes que exijam onheimentos ient���os, elevando-asa todas a n��vel superior e tornando-se, pela exibilidade de sua orga-niza�~ao, aess��vel a todas. Ao lado das fauldades pro�ssionais exis-tentes, reorganizadas em novas bases, imp~oe-se a ria�~ao simult^aneaou suessiva, em ada quadro universit�ario, de fauldades de i^eniassoiais e eon^omias; de i^enias matem�atias, f��sias e naturais, e de�loso�a e letras que, atendendo �a variedade de tipos mentais e dasneessidades soiais, dever~ao abrir �as universidades que se riarem ouse reorganizarem, um ampo ada vez mais vasto de investiga�~oes i-ent���as. A edua�~ao superior ou universit�aria, a partir dos 18 anos,inteiramente gratuita omo as demais, deve tender, de fato, n~ao so-mente �a forma�~ao pro�ssional e t�enia, no seu m�aximo desenvolvi-mento, omo �a forma�~ao de pesquisadores, em todos os ramos de o-
10.3 O oneito moderno de Universidade e o problema universit�ario no Brasil31nheimentos humanos. Ela deve ser organizada de maneira que possadesempenhar a tr��plie fun�~ao que lhe abe de elaboradora ou riadorade i^enia (investiga�~ao), doente ou transmissora de onheimentos(i^enia feita) e de vulgarizadora ou popularizadora, pelas institui�~oesde extens~ao universit�aria, das i^enias e das artes.No entanto, om ser a pesquisa, na express~ao de Coulter, o \sis-tema nervoso da Universidade", que estimula e domina qualquer ou-tra fun�~ao; om ser esse esp��rito de profundidade e universalidade,que imprime �a edua�~ao superior um ar�ater universit�ario, pondo-aem ondi�~oes de ontribuir para o aperfei�oamento onstante do sa-ber humano, a nossa edua�~ao superior nuna ultrapassou os limitese as ambi�~oes de forma�~ao pro�ssional, a que se prop~oem as esolasde engenharia, de mediina e direito. Nessas institui�~oes, organizadasantes para uma fun�~ao doente, a i^enia est�a inteiramente subordi-nada �a arte ou �a t�enia da pro�ss~ao a que servem, om o uidadoda aplia�~ao imediata e pr�oxima, de uma dire�~ao utilit�aria em vistade uma fun�~ao p�ublia ou de uma arreira privada. Ora, se, entren�os, vingam failmente todas as f�ormulas e frases feitas; se a nossailustra�~ao, mais variada e mais vasta do que no imp�erio, �e hoje, nafrase de Alberto Torres, \mais vaga, uida, sem assento, inapaz dehabilitar os esp��ritos a formar ju��zos e inapaz de lhes inspirar atos",�e porque a nossa gera�~ao, al�em de perder a base de uma edua�~aoseund�aria s�olida, posto que exlusivamente liter�aria, se deixou in-�ltrar desse esp��rito enilop�edio em que o pensamento ganha emextens~ao o que perde em profundidade; em que da observa�~ao e daexperi^enia, em que devia exeritar-se, se desloou o pensamento parao hedonismo inteletual e para a i^enia feita, e em que, �nalmente, oper��odo riador ede o lugar �a erudi�~ao, e essa mesma quase sempre,entre n�os, aparente e sem subst^ania, 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 mant^em prisioneiras de sistemas ou se matizam das



3612 O PAPEL DA ESCOLANA VIDA E A SUA FUNC� ~AO SOCIALdos estudos, a unidade do esp��rito sobre a base da unidade de forma�~aodos professores.
12 O papel da esola na vida e a suafun�~ao soialMas, ao mesmo tempo que os progressos da psiologia apliada �arian�a ome�aram a dar �a edua�~ao bases ient���as, os estudos so-iol�ogios, de�nindo a posi�~ao da esola em fae da vida, nos trouxe-ram uma onsi^enia mais n��tida da sua fun�~ao soial e da estreitezarelativa 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 elemento estra-nho �a soiedade humana, um elemento separado, mas \uma institui�~aosoial", um �org~ao feliz e vivo, no onjunto das institui�~oes neess�arias�a vida, o lugar onde vivem a rian�a, a adoles^enia e a moidade, deonformidade om os interesses e as alegrias profundas de sua natu-reza. A edua�~ao, por�em, n~ao se faz somente pela esola, uja a�~ao�e favoreida ou ontrariada, ampliada ou reduzida pelo jogo de for�asinumer�aveis que onorrem ao movimento das soiedades modernas.Numerosas e variad��ssimas, s~ao, de fato, as inu^enias que formam ohomem atrav�es da exist^enia. \H�a a heran�a que a esola da esp�eie,omo j�a se esreveu; a fam��lia que �e a esola23 dos pais; o ambiente so-ial que �e a esola da omunidade, e a maior de todas as esolas, a vida,om todos os seus imponder�aveis e for�as inalul�aveis". Compreen-der, 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�~ao onsiente que s~ao as esolas, n~ao s~ao sen~aopontos na noite, e a noite que as era n~ao �e vazia, mas heia e tantomais inquietante; n~ao �e o sil^enio e a imobilidade do deserto, mas o23Livro: \Di�alogos baseados no Livro de Urantia - Livro Dois", Cap��tulo 6:\Edua�~ao Integral (Fam��lia e Esola)".

33mais apazes, por sele�~ao, devem formar o v�ertie de uma pir^amidede base imensa. Certamente, o novo oneito de edua�~ao repele aselites formadas arti�ialmente \por diferenia�~ao eon^omia" ou sobo rit�erio da independ^enia eon^omia, que n~ao �e nem pode ser hojeelemento neess�ario para fazer parte delas. A primeira ondi�~ao paraque uma elite desempenhe a sua miss~ao e umpra o seu dever �e deser \inteiramente aberta" e n~ao somente de admitir todas as apai-dades novas, omo tamb�em de rejeitar implaavelmente de seu seiotodos os indiv��duos que n~ao desempenham a fun�~ao soial que lhes �eatribu��da no interesse da oletividade. Mas, n~ao h�a soiedade algumaque possa presindir desse �org~ao espeial e tanto mais perfeitas ser~aoas soiedades quanto mais pesquisada e seleionada for a sua elite,quanto maior for a riqueza e a variedade de homens, de valor ultu-ral substantivo, neess�arios para enfrentar a variedade dos problemasque p~oe a omplexidade das soiedades modernas. Essa sele�~ao que sedeve proessar n~ao \por diferenia�~ao eon^omia", mas \pela diferen-ia�~ao de todas as apaidades", favoreida pela edua�~ao, mediantea a�~ao biol�ogia e funional, n~ao pode, n~ao diremos ompletar-se, masnem sequer realizar-se sen~ao pela obra universit�aria que, elevando aom�aximo o desenvolvimento dos indiv��duos dentro de suas aptid~oes na-turais e seleionando os mais apazes, lhes d�a bastante for�a para exer-er inu^enia efetiva na soiedade e afetar, dessa forma, a onsi^eniasoial.
11 A unidade de forma�~ao de professorese a unidade de esp��ritoOra, dessa elite deve fazer parte evidentemente o professorado de to-dos os graus, ao qual, esolhido omo sendo um orpo de elei�~ao, parauma fun�~ao p�ublia da mais alta import^ania, n~ao se d�a, nem nuna sedeu no Brasil, a edua�~ao que uma elite pode e deve reeber. A maior



3411 A UNIDADE DE FORMAC� ~AO DE PROFESSORES E A UNIDADE DE ESP�IRITOparte dele, entre n�os, �e rerutada em todas as arreiras, sem qualquerprepara�~ao pro�ssional, omo os professores do ensino seund�ario e osdo ensino superior (engenharia, mediina, direito, et.), entre os pro-�ssionais dessas arreiras, que reeberam, uns e outros, do seund�arioa sua edua�~ao geral. O magist�erio prim�ario, preparado em esolasespeiais (esolas normais), de ar�ater mais proped^eutio, e, as vezesmisto, om seus ursos geral e de espeializa�~ao pro�ssional, n~ao re-ebe, por via de regra, nesses estabeleimentos, de n��vel seund�ario,nem uma s�olida prepara�~ao pedag�ogia, nem a edua�~ao geral em queela deve basear-se. A prepara�~ao dos professores, omo se v^e, �e tratadaentre n�os, de maneira diferente, quando n~ao �e inteiramente desuidada,omo se a fun�~ao eduaional, de todas as fun�~oes p�ublias a mais im-portante, fosse a �unia para ujo exer��io n~ao houvesse neessidadede qualquer prepara�~ao pro�ssional. Todos os professores, de todos osgraus, uja prepara�~ao geral se adquirir�a nos estabeleimentos de en-sino seund�ario, devem, no entanto, formar o seu esp��rito pedag�ogio,onjuntamente, nos ursos universit�arios, em fauldades ou esolasnormais, elevadas ao n��vel superior e inorporadas �as universidades.A tradi�~ao das hierarquias doentes, baseadas na diferenia�~ao dosgraus de ensino, e que a linguagem �xou em denomina�~oes diferentes(mestre, professor e atedr�atio), �e inteiramente ontr�aria ao prin��pioda unidade da fun�~ao eduaional, que, apliado, �as fun�~oes doentes,importa na inorpora�~ao dos estudos do magist�erio �as universidades, e,portanto, na liberta�~ao espiritual e eon^omia do professor, medianteuma forma�~ao e remunera�~ao equivalentes que lhe permitam manter,om a e�i^enia no trabalho, a dignidade e o prest��gio indispens�aveisaos eduadores.A forma�~ao universit�aria dos professores n~ao �e somente uma nees-sidade da fun�~ao eduativa, mas o �unio meio de, elevando-lhes emvertialidade a ultura, e abrindo-lhes a vida sobre todos os horizon-tes, estabeleer, entre todos, para a realiza�~ao da obra eduaional,uma ompreens~ao re��proa, uma vida sentimental omum e um vigo-roso esp��rito omum nas aspira�~oes e nos ideais. Se o estado ultural

35dos adultos �e que d�a as diretrizes �a forma�~ao da moidade, n~ao sepoder�a estabeleer uma fun�~ao e edua�~ao unit�aria da moidade, semque haja unidade ultural naqueles que est~ao inumbidos de trans-mit��-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", pela uni�a�~ao, para todos os graus do ensino,da forma�~ao do magist�erio, que elevaria o valor dos estudos, em todosos graus, imprimiria mais l�ogia e harmonia �as institui�~oes, e orri-giria, tanto quanto humanamente poss��vel, as injusti�as da situa�~aoatual. Os professores de ensino prim�ario e seund�ario, assim forma-dos, em esolas ou ursos universit�arios, sobre a base de uma edua�~aogeral omum, dada em estabeleimentos de edua�~ao seund�aria, n~aofariam sen~ao um s�o orpo om os do ensino superior, preparando afus~ao sinera e ordial de todas as for�as vivas do magist�erio. Entreos diversos graus do ensino, que guardariam a sua fun�~ao espe���a,se estabeleeriam ontatos estreitos que permitiriam as passagens deum ao outro nos momentos preisos, desobrindo as superioridade emg�ermen, pondo-as em destaque e assegurando, de um ponto a outro22Livro de Urantia, [141:5.1℄ (p.1591): Uma das palestras noturnas mais movi-mentadas de Amatos foi a reuni~ao em que se disutiu sobre a unidade espiritual.Tiago Zebedeu havia perguntado: \Mestre, omo aprenderemos a ver de um modoigual, para assim desfrutarmos de maior harmonia entre n�os pr�oprios?" QuandoJesus ouviu essa pergunta, �ou t~ao toado, dentro do seu esp��rito, que respondeu:\Tiago, Tiago, quando foi que eu ensinei a v�os que dev^esseis ver tudo do mesmomodo? Eu vim ao mundo para prolamar a liberdade espiritual, om o �to de queos mortais pudessem ter o poder de viver vidas individuais de originalidade e deliberdade, diante de Deus. Eu n~ao desejo que a harmonia soial e a paz fraternasejam ompradas om o sarif��io da livre personalidade e da originalidade espi-ritual. O que eu vos pe�o, meus ap�ostolos, �e a unidade espiritual - e isso v�ospodeis experimentar na alegria da vossa dedia�~ao unida a fazer de todo o ora�~aoa vontade do meu Pai no �eu. V�os n~ao tendes que ver de um modo igual, nemtendes de sentir do mesmo modo, nem mesmo pensar da mesma maneira, para ser-des espiritualmente iguais. A unidade espiritual deriva-se da onsi^enia de queada um de v�os �e residido, e resentemente dominado, pela d�adiva espiritual doPai eleste. A vossa harmonia apost�olia deve reser do fato de que a esperan�aespiritual de todos v�os �e id^entia pela origem, natureza e destino."



4013 A DEMOCRACIA, UM PROGRAMA DE LONGOS DEVERESuma s�o pe�a e formar um todo penetrante e s�olido. Devemos, em umapalavra, adquirir um ar�ater24, e reetir, pelo movimento de nossaspr�oprias id�eias, sobre os grandes aonteimentos de nossos dias, suarela�~ao onoso e o que podemos esperar deles. �E preiso formar umaopini~ao lara e penetrante e responder a esses problemas sim ou n~aode um modo deidido e inabal�avel".Essas palavras t~ao oportunas, que agora lembramos, esreveu-asFihte h�a mais de um s�eulo, apontando �a Alemanha, depois da der-rota de Iena, o aminho de sua salva�~ao pela obra eduaional, emum daqueles famosos \disursos �a na�~ao alem~a", pronuniados de sua�atedra, enquanto sob as janelas da Universidade, pelas ruas de Ber-lim, ressoavam os tambores franeses . . . N~ao s~ao, de fato, sen~ao asfortes onvi�~oes e a plena posse de si mesmos que fazem os grandeshomens e os grandes povos. Toda a profunda renova�~ao dos prin��piosque orientam a marha dos povos preisa aompanhar-se de fundastransforma�~oes no regime eduaional: as �unias revolu�~oes feun-das s~ao as que se fazem ou se onsolidam pela edua�~ao, e �e s�o pelaedua�~ao que a doutrina demor�atia, utilizada omo um prin��piode desagrega�~ao moral e de indisiplina, poder�a transformar-se numafonte de esfor�o moral, de energia riadora, de solidariedade soial e deesp��rito de oopera�~ao. \O ideal da demoraia que", - esrevia Gus-tave Belot em 1919, - \pareia meanismo pol��tio, torna-se prin��pio24Livro de Urantia, [100:7.1-2℄ (p.1101): Embora o mortal omum de Urantian~ao possa esperar atingir a alta perfei�~ao de ar�ater adquirida por Jesusde Nazar�e, enquanto permaneeu na arne, �e totalmente poss��vel a todo mortalrente desenvolver uma personalidade forte e uni�ada, pautando-se pelaslinhas perfeionadas da personalidade de Jesus . . .A bondade infal��vel de Jesus toava os ora�~oes dos homens, mas a sua in-ex��vel for�a de ar�ater maravilhava os seus seguidores. Era verdadeiramentesinero; nada havia de hip�orita nele. N~ao tinha afeta�~ao; era sempre autentia-mente reanimador. Nuna ondesendia em pretens~oes, e jamais reorria �a trapa�a.Viveu a verdade, do mesmo modo que a ensinou. Ele foi a verdade. Foi for�adoa prolamar a verdade salvadora �a sua gera�~ao, ainda que tanta sineridade hajaalgumas vezes ausado dor. Ele foi inquestionavelmente leal a toda verdade.

37fr^emito de uma oresta povoada".Dessa onep�~ao positiva da esola, omo uma institui�~ao soial,limitada, na sua a�~ao eduativa, pela pluralidade e diversidade dasfor�as que onorrem ao movimento das soiedades, resulta a neessi-dade de reorganiz�a-la, omo um organismo male�avel e vivo, aparelhadode um sistema de institui�~oes susept��veis de lhe alargar os limites e oraio de a�~ao. As institui�~oes periesolares e postesolares, de ar�atereduativo ou de assist^enia soial, devem ser inorporadas em todos ossistemas de organiza�~ao esolar para orrigirem essa insu�i^enia so-ial, ada vez maior, das institui�~oes eduaionais. Essas institui�~oesde edua�~ao e ultura, dos jardins de inf^ania �as esolas superiores,n~ao exerem a a�~ao intensa, larga e feunda que s~ao hamadas a de-senvolver e n~ao podem exerer sen~ao por esse onjunto sistem�atio demedidas de proje�~ao soial da obra eduativa al�em dos muros esola-res. Cada esola, seja qual for o seu grau, dos jardins �as universidades,deve, pois, reunir em torno de si as fam��lias dos alunos, estimulando eaproveitando as iniiativas dos pais em favor da edua�~ao; onstituindosoiedades de ex-alunos que mantenham rela�~ao onstante om as es-olas; utilizando, em seu proveito, os valiosos e m�ultiplos elementosmateriais e espirituais da oletividade e despertando e desenvolvendoo poder de iniiativa e o esp��rito de oopera�~ao soial entre os pais,os professores, a imprensa e todas as demais institui�~oes diretamenteinteressadas na obra da edua�~ao.Pois, �e imposs��vel realizar-se em intensidade e extens~ao, uma s�olidaobra eduaional, sem se rasgarem �a esola aberturas no maior numeroposs��vel de dire�~oes e sem se multipliarem os pontos de apoio deque ela preisa, para se desenvolver, reorrendo a omunidade omo �afonte que lhes h�a de proporionar todos os elementos neess�arios paraelevar as ondi�~oes materiais e espirituais das esolas. A onsi^enia doverdadeiro papel da esola na soiedade imp~oe o dever de onentrara ofensiva eduaional sobre os n�uleos soiais, omo a fam��lia, osagrupamentos pro�ssionais e a imprensa, para que o esfor�o da esola



3813 A DEMOCRACIA, UM PROGRAMA DE LONGOS DEVERESse possa realizar em onverg^enia, numa obra solid�aria, om as outrasinstitui�~oes da omunidade. Mas, al�em de atrair para a obra omumas institui�~oes que s~ao destinadas, no sistema soial geral, a forti�ar-se mutuamente, a esola deve utilizar, em seu proveito, om a maioramplitude poss��vel, todos os reursos formid�aveis, omo a imprensa,o diso, o inema e o r�adio, om que a i^enia, multipliando-lhe ae��aia, audiu �a obra de edua�~ao e ultura e que assumem, emfae das ondi�~oes geogr�a�as e da extens~ao territorial do pa��s, umaimport^ania apital. �A esola antiga, presumida da import^ania doseu papel e fehada no seu exlusivismo aanhado e est�eril, sem oindispens�avel omplemento e onurso de todas as outras institui�~oessoiais, se sueder�a a esola moderna aparelhada de todos os reursospara estender e feundar a sua a�~ao na solidariedade om o meio soial,em que ent~ao, e s�o ent~ao, se tornar�a apaz de inuir, transformando-se num entro poderoso de ria�~ao, atra�~ao e irradia�~ao de todas asfor�as e atividades eduativas.

13 A demoraia, um programa de lon-gos deveresN~ao alimentamos, de erto, ilus~oes sobre as di�uldades de toda aordem que apresenta um plano de reonstru�~ao eduaional de t~aogrande alane e de t~ao vastas propor�~oes. Mas, temos, om a onsi^eniaprofunda de uma por uma dessas di�uldades, a disposi�~ao obstinadade enfrent�a-las, dispostos, omo estamos, na defesa de nossos ideaiseduaionais, para as exist^enias mais agitadas, mais rudes e maisfeundas em realidades, que um homem tenha vivido desde que h�ahomens, aspira�~oes e lutas. O pr�oprio esp��rito que o informa de umanova pol��tia eduaional, om sentido unit�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

39naionalismo, persistem em manter a edua�~ao, no terreno de umapol��tia emp��ria, �a margem das orrentes renovadoras de seu tempo.De mais, se os problemas de edua�~ao devem ser resolvidos de ma-neira ient���a, e se a i^enia n~ao tem p�atria, nem varia, nos seusprin��pios, om os limas e as latitudes, a obra de edua�~ao deve ter,em toda a parte, uma \unidade fundamental", dentro da variedade desistemas resultantes da adapta�~ao a novos ambientes dessas id�eias easpira�~oes que, sendo estruturalmente ient���as e humanas, t^em umar�ater universal. �E preiso, ertamente, tempo para que as amadasmais profundas do magist�erio e da soiedade em geral sejam toadaspelas doutrinas novas e seja esse ontato bastante penetrante e fe-undo para lhe modi�ar os pontos de vista e as atitudes em fae doproblema eduaional, e para nos permitir as onquistas em globo oupor partes de todas as grandes aspira�~oes que onstituem a subst^aniade uma nova pol��tia de edua�~ao.Os obst�aulos aumulados, por�em, n~ao nos abateram ainda nempoder~ao abater-nos a resolu�~ao �rme de trabalhar pela reonstru�~aoeduaional no Brasil. N�os temos uma miss~ao a umprir: insens��veis�a indiferen�a e �a hostilidade, em luta aberta ontra preoneitos epreven�~oes enraizadas, aminharemos progressivamente para o termode nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas semperdermos de vista os nossos ideais de reonstru�~ao do Brasil, na basede uma edua�~ao inteiramente nova. A hora r��tia e deisiva que vive-mos, n~ao nos permite hesitar um momento diante da tremenda tarefaque nos imp~oe a onsi^enia, ada vez mais viva da neessidade de nosprepararmos para enfrentarmos om o evangelho da nova gera�~ao, aomplexidade tr�agia dos problemas postos pelas soiedades moder-nas. \N~ao devemos submeter o nosso esp��rito. Devemos, antes detudo proporionar-nos um esp��rito �rme e seguro; hegar a ser s�eriosem todas as oisas, e n~ao ontinuar a viver frivolamente e omo envol-tos em bruma; devemos formar-nos prin��pios �xos e inabal�aveis quesirvam para regular, de um modo �rme, todos os nossos pensamentose todas as nossas a�~oes; vida e pensamento devem ser em n�os outros de



41de vida moral e soial, e o que pareia oisa feita e realizada revelou-seomo um aminho a seguir e omo um programa de longos deveres".Mas, de todos os deveres que inumbem ao Estado, o que exige maiorapaidade de dedia�~ao e justi�a maior soma de sarif��ios; aqueleom que n~ao �e poss��vel transigir sem a perda irrepar�avel de algumasgera�~oes; aquele em ujo umprimento os erros pratiados se projetammais longe nas suas onseq�u^enias, agravando-se �a medida que reuamno tempo; o dever mais alto, mais penoso e mais grave �e, de erto, oda edua�~ao que, dando ao povo a onsi^enia de si mesmo e de seusdestinos e a for�a para a�rmar-se e realiz�a-los, entret�em, ultiva e per-petua a identidade da onsi^enia naional, na sua omunh~ao ��ntimaom a onsi^enia humana.

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 Pess^oaJulio de Mesquita FilhoRaul BriquetMario CasassantaC. Delgado de Carvalho



42 14 OS SIGNAT�ARIOS DESTE MANIFESTOA. 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 204


