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Cap��tulo 0Pr�ologo
0.1 Sobre o autorO professor Jos�e Franiso Paheo, nasido em 10 de maio de 1951, �e um eduador português quehoje, aposentado, tem sua residênia no Brasil. Ele �e onsiderado um peregrino da Edua�~ao, levandosuas falas de esperan�a e solidariedade a todos os reantos do nosso pa��s.Espeialista em M�usia e em Leitura e Esrita, �e mestre em Ciênias da Edua�~ao pela Fauldadede Psiologia e Ciênias da Edua�~ao da Universidade do Porto.Coordenou, desde 1976, a Esola da Ponte, da qual �e idealizador, institui�~ao que se notabilizoupelo projeto eduativo inovador, baseado na autonomia dos estudantes.�E autor de livros e de diversos artigos sobre Edua�~ao.Em 8 de maio de 2004 foi ondeorado pelo Presidente da Rep�ublia de Portugal, Jorge Sampaio,om a Ordem da Instru�~ao P�ublia.0.2 Cita�~oesEsperan�a\Esperan�a, em seu sentido mais genu��no, signi�a f�e na bondade da natureza humana. Signi�aon�ar, areditar ser poss��vel ensinar (e aprender!) o di�alogo, o reonheimento da diversidade, aamorosidade, a solidariedade, a alegria, a justi�a, a �etia, a responsabilidade soial, o respeito, aidadania, a humaniza�~ao da esola."Uma atitude\Uma atitude �e uma atitude. E uma vida feita da onstante demiss~ao de atitudes �e uma vida. . . sem atitude. Para salvar a pele, se perde o sentido da vida; para poupar inômodos, perdemo-nosa n�os mesmos."Qualidade de vida\Ningu�em nase onsumista. O onsumismo �e um h�abito mental instalado. Onde est�a a edua�~aopara um onsumo r��tio, inteligente? Quando se ensinar�a a omer, a onsumir, quando se aprender�aa viver? Se n~ao aprendermos na esola, onde e quando iremos aprender?"Meio Ambiente\A Terra est�a doente porque n�os estamos doentes. E doente ontinuar�a, enquanto a nossa maneirade viver for reproduzida nos valores que muitas esolas insistem em transmitir."1



Prudênia\Podemos aprender sem dor. Bastar�a que a prudênia seja posta no ato de eduar. E, se a virtudepode ser ensinada, ser�a mais pelo exemplo do que pelos livros."Indigna�~ao\Sempre que me perguntam qual foi o maior obst�aulo �a onretiza�~ao do projeto da Esola daPonte, eu respondo: o maior obst�aulo fui eu. Fui eu, enquanto n~ao me indignei, enquanto n~ao agipara assegurar o saber e a feliidade aos meus alunos." Jos�e Paheo0.3 Sobre a edi�~ao impressaDiretora de MarketingValeska SarteziniGerente de MarketingLuiane RighettiGerente da Inteligênia em Servi�os EduaionaisSilvia Carvalho BarbosaRevis~aoAndr�e Henriques Fernandes Oliveira,Silvia Parmegiani e Lila ZanettiCapa e projeto gr�a�oMegalodesignColabora�~aoPaulo de Camargo, Camila Vieira e Cl�audia Bergamini0.3.1 Dados Internaionais de Cataloga�~ao na Publia�~ao (CIP)(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)Fiha para ataloga�~aoPaheo, Jos�eDiion�ario de valores / Jos�e Paheo. - 1. ed. -S~ao Paulo: Edi�~oes SM, 2012.Assuntos:1. Comportamento de ajuda2. Edua�~ao - Finalidades e objetivos3. Edua�~ao moral4. Valores (�Etia) I. T��tulo.12-14828 CDD-370.114
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0.5 Apresenta�~aoO Eduador que aredita nas rian�asConhei Jos�e Paheo de forma inesperada. Eu havia sido onvidado para ir a Portugal, em 2000,e o professor que me onvidou disse: \Vou lev�a-lo para onheer uma esola diferente. N~ao adiantaexpliar, voê tem de ver". Est�avamos no alto de uma montanha, desemos e fomos at�e l�a - era aEsola da Ponte.Enontramos Paheo no jardim, ele nem sabia que ir��amos. Conversamos informalmente poralguns minutos at�e que ele, vendo passar uma menina, parou-a e perguntou: \tu podes expliar nossaesola ao visitante?". Ela n~ao se assustou, omo se fosse algo ompletamente normal, e respondeu:\Pois, pois . . . ".Esse foi um momento de revela�~ao. Desobri que era mesmo uma esola diferente, pois seu diretorareditava nas rian�as. Isso �e algo fundamentalmente importante: se n~ao areditarmos nas rian�as,elas n~ao areditar~ao em n�os.Pelo que me disseram, em Portugal, a Esola da Ponte estava depauperada, e foi gra�as �a lideran�ade Jos�e Paheo que veio a se tornar o que �e hoje. Conheendo-o, perebi uma arater��stia essenialde sua lideran�a: Paheo n~ao d�a respostas para os problemas; faz om que os alunos e professoreslevantem perguntas. �E assim que o pensamento orese.Meu primeiro enontro om Z�e Paheo j�a foi, assim, algo memor�avel. Desde ent~ao, desenvolvemosuma grande amizade. N~ao �e uma rela�~ao aadêmia, formal, pois sou inapaz de ter rela�~oes formais,seja om adultos \importantes", seja om rian�as.Se eu fosse apresentar o Jos�e Paheo a algu�em que ainda n~ao o onhee, diria que esse homem�e meu amigo porque somos eduadores, porque pensamos de forma pareida e porque temos umverdadeiro fas��nio pelas rian�as, pelo modo omo aprendem, pelo modo que s~ao.Fiamos amigos, onversamos sempre. �E omo se fôssemos uma pessoa s�o, dizendo as mesmasoisas, sem preisarmos nos expliar - est�a tudo expliado. Estou falando de minha igualdade, deminha fraternidade. Rubem Alves, dezembro de 20120.6 Pref�aio O que vale �e a amizade.Foi sempre o que a gente fezE por essa amizadeEu fa�o tudo outra vez.A quest~ao dos valores �e absolutamente fundamental para o Homo Sapiens Sapiens, pois, no fundo,somos Homo Moralis, Homo Ethius ou mesmo Homo Valens; qual seja, n~ao �e poss��vel pensar-se omrigor a existênia humana sem um onjunto de valores de referênia. Pode-se questionar a relevâniados valores assumidos, sua onsistênia ou seu grau de oerênia, mas n~ao sua presen�a na vidaonreta das pessoas. Valor �e um �m, algo para o qual a a�~ao humana pode e deve se dirigir, aquiloque \vale a pena"; valor �e o que d�a sentido �a atividade e, no limite, �a vida.4



0.6.1 Outro mundo poss��vel passa pela sala de aula!Olhando ao redor, vemos que a violênia e a orrup�~ao, por exemplo, s~ao enormes hagas do nossotempo. Como super�a-las? Algu�em poderia dizer: \Coloando um poliial ao lado de ada idad~ao".Essa resposta aparentemente t~ao simples e e�az pode ser onfrontada om uma perguntinha b�asia:\E quem ontrola o poliial que ontrola o idad~ao?". N~ao tem sa��da. Ou melhor, a �unia sa��da �epela Edua�~ao, pela assimila�~ao, pela inorpora�~ao de valores. Na situa�~ao l�assia do \troo a maisna padaria", o sujeito n~ao vai �ar om ele porque est�a sendo �lmado e depois poder�a ser desoberto.N~ao! O fundamento para a deis~ao de um sujeito devidamente eduado �e outro: n~ao vai �ar omo troo a mais por uma quest~ao de prin��pio, porque aquilo n~ao �e bom, n~ao �e justo, ele n~ao vai sesentir bem, en�m, por uma quest~ao de valor. E onde este sujeito aprendeu isso? Basiamente, nafam��lia e na esola elementar. Dessa forma, nos aproximamos da relevante tem�atia deste livro: osvalores na Edua�~ao!H�a professores que n~ao d~ao su�iente valor ao seu trabalho: \Sou uma simples professora daperiferia da idade. Que valor pode ter meu trabalho?". Ora, se estiver desenvolvendo um trabalhoque n~ao vise apenas a assimila�~ao de onte�udos, omo o autor do livro alerta em v�arias passagens,estar�a dando uma enorme ontribui�~ao para a onstru�~ao de uma nova soiedade. H�a, de um modogeral, um ulto aos lugares de poder privilegiados. O que muitas pessoas n~ao perebem �e que n~aobasta oupar um lugar de alta onentra�~ao de poder se n~ao tivermos uma rede de pessoas quesintam, pensem e fa�am diferente, que tenham um quadro diferente de valores. Se isso n~ao oorrer,di�ilmente se onseguir�a exerer o poder de forma diferente. Voltamos, portanto, �a importânia dafam��lia e da esola na forma�~ao das novas gera�~oes para um novo mundo.0.6.2 ValoresO objetivo deste livro n~ao �e, om erteza, ser um tratado sobre valores. Para isto, h�a muitas obraspubliadas. O onjunto de valores aqui trabalhados �e limitado. E justamente neste fato est�a oseu valor, a sua riqueza. Valores, temos muitos. Quais assumir? Quais tomar omo referênia?As reex~oes aqui partilhadas pelo professor e amigo Jos�e Paheo expressam, antes de tudo, umapr�atia, uma vivênia onreta no âmbito da Esola da Ponte (e em novas pr�atias eduativas nelainspiradas, inlusive aqui no Brasil). Ora, isso �e deisivo uma vez que os valores s~ao neessariamentedo ampo da pr�atia, da vivênia. �E evidente que podemos - e devemos - disutir valores. Mas, essadisuss~ao ter�a sido tempo perdido se, simultaneamente, n~ao se partir para a inorpora�~ao - ainda quepaulatina, ontradit�oria - nas a�~oes otidianas, quais sejam, se n~ao se traduzirem em atitudes, emvalores assumidos integral e praxiologiamente pela equipe, uma vez que sabemos que a transmiss~aode valores se d�a pela onvivênia, pelo exemplo, pelo ont�agio emoional, omo a�rma o autor. Orelato que ele faz da importânia da onstru�~ao oletiva da matriz axiol�ogia para a (re)on�gura�~aoda esola �e de um grande valor metodol�ogio. Como tamb�em denunia, muitos dos projetos pol��tio-pedag�ogios de nossas esolas padeem de um grave equ��voo: s~ao rios em \diagn�ostios" e \planosde a�~ao", mas omissos ou muito fr�ageis na omponente ut�opia, axiol�ogia ou valorativa.A simples expliita�~ao desse onjunto de valores nos provoa, em primeiro lugar, para a riqueza deada valor apontado. Em seguida, para outros valores a ele relaionados, a partir de nossos estudos,pesquisas, reex~oes, intui�~oes e, sobretudo, vivênias. Embora n~ao expliitada formalmente, reioque uma das inten�~oes do autor �e provoar para a onstru�~ao oletiva deste Diion�ario de Valores.0.6.3 AmizadeEspontaneamente, um valor que me veio �a mente, o tempo todo, desde o in��io da leitura dos originaisdeste livro foi a amizade. Apreio demais a m�usia Amizade (vers~ao de Paulo C�esar Pinheiro, de5



With a little help from my friends, de John Lennon e Paul MCartney), onsagrada pela bel��ssimainterpreta�~ao do MPB-4, da qual foi retirada a pequena estrofe itada na ep��grafe deste texto. Ali�as,se estou esrevendo este pref�aio �e justamente em fun�~ao de uma amizade, onstru��da e onsolidadaao longo dos �ultimos oito ou nove anos, om o \Z�e", omo o hamamos na intimidade. �E pratiamenteimposs��vel falarmos da experiênia da Esola da Ponte sem nos referirmos aos fortes la�os de amizade,tanto interna quanto externamente. O que mais hama a aten�~ao na Ponte n~ao s~ao as instala�~oes, osreursos materiais e nem mesmo os interessantes dispositivos pedag�ogios, mas as pessoas, a ome�arpelos alunos at�e o fundador do projeto, passando pelos \amigos da Ponte" (omo por exemplo,e s�o para itar alguns, F�atima Paheo, Rui Trindade, Ariana Cosme, Antonio N�ovoa, DomingosFernandes, Nuno Augusto, Rita Pestana, Rubem Alves, Cl�audia Santa Rosa, Rosely Say~ao, J�ulioGroppa, Elo��sa Ponzio, Jane Haddad, Danilo Gandin, Luiano Lima, Valdo Jos�e Cavallet, CarlaLam, Luiz de Campos Jr., Mônia Couto, Airton, Alessandra, Antônio et.). Como diz Viniius deMoraes:E eu poderia suportar, embora n~ao sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, masenlouqueeria se morressem todos os meus amigos! At�e mesmo aqueles que n~ao perebem oquanto s~ao meus amigos e o quanto minha vida depende de suas existênias . . . A alguns delesn~ao prouro, basta-me saber que eles existem. Esta mera ondi�~ao me enoraja a seguir emfrente pela vida.Seria interessante lembrar que uma das grandes motiva�~oes iniiais no projeto Fazer a Ponte foijustamente a supera�~ao do isolamento dos professores: ada um sofrendo, sozinho, na sua sala deaula.0.6.4 Crian�a interiorOutro grande m�erito do prof. Jos�e Paheo foi justamente a �delidade ao amor pelas rian�as, n~aodeixando de onviver e trabalhar om elas ao longo de toda sua vida, desde o momento em quedeidiu ser professor (mesmo se espeializando, p�os-graduando, atuando no ensino superior). Essaonvivênia permitiu e permite manter muito viva sua rian�a interior. Quando ouvimos o prof.Paheo falando da experiênia da Ponte om pureza, emo�~ao, retid~ao de prop�osito, �rmeza, rejei�~aoa qualquer tipo de \onhavo", \oness~ao" ou \meia verdade", �e um menino falando! Tenho paramim que ser�a exatamente o resgate das nossas rian�as interiores que possibilitar�a a emergênia donovo na Edua�~ao e na soiedade. Como aonteeu no in��io do projeto, h�a era de 40 anos, em Viladas Aves, as rian�as interiores daqueles eduadores, tiveram a oragem de fazer as perguntas b�asiassobre o sentido das oisas naquela esola eslerosada (omo tantas que temos at�e hoje): por que adaprofessor tem de sofrer sozinho na sua lasse? Por que tem de ter s�erie, reprova�~ao? Por que tem dehaver um professor falando, falando, falando e um amontoado de alunos ouvindo, ouvindo, ouvindo(ou �ngindo ouvir)? N~ao enontrando respostas, tiveram tamb�em a oragem de busar outra pr�atia,pautada num outro onjunto de prin��pios e valores.0.6.5 Convite �a leituraMesmo n~ao sendo um diion�ario onvenional, este livro pode ser lido omo tal, isto �e, a partir dequalquer um dos verbetes, de aordo om o desejo e/ou a neessidade, j�a que s~ao independentes,embora profundamente artiulados e pautados numa linha omum.Partilhamos tamb�em da onvi�~ao do amigo Jos�e de que hoje, s~ao vis��veis sinais de que a velhaesola est�a prestes a parir uma nova esola. H�a um n�umero ada vez maior de pessoas que sesentem profundamente inomodadas/indignadas om a forma desumana omo a soiedade e a esola6



foram historiamente organizadas. Para avan�armos, preisamos de um norte (ou de um sul!), deuma referênia valorativa, omo a que enontramos neste livro: numa linguagem simples - sem sersimplista - e vivenial, o prof. Jos�e Paheo nos faz reetir e, porque n~ao dizer, emoionar. Boaleitura! S~ao Paulo, primavera de 2012Prof. Celso dos S. Vasonellos0.7 Posf�aioBelo, bonito e justo: outro mundo �e poss��vel e depende das nossas pr�atias.Ao terminar a leitura deste livro - um belo diion�ario de valores - espero que o leitor tenha sidoprovoado e seja reexivo sobre omo o projeto pol��tio-pedag�ogio traduz, efetivamente, a forma�~aodos estudantes em tais valores.Um Diion�ario de Valores para a esola! Veja que oisa interessante. Na esola, nossa pr�atianos leva a traduzir os valores em notas, em obediênia, a seguir; mas raramente a sentir, a ver, aviveniar, a ser.Todos os projetos pol��tio-pedag�ogios que j�a li (e onfesso que foram entenas deles) falavamem idad~aos r��tios, autônomos, respons�aveis, mas nuna expliavam omo e onde as rian�as eos jovens aprenderiam a ser autônomos, r��tios, respons�aveis. E omo professora, j�a presenieiadolesentes que ritiavam a pr�atia doente do seu professor e eram punidos por isso. O professor,quando questionado, respondia: \mas os alunos est~ao sendo formados para serem idad~aos quandoreserem; agora, devem obedeer". Resposta errada! Valores n�os j�a sabemos, aprendemos napr�atia, viveniando, vendo, exeritando. Ser solid�ario n~ao �e uma teoria, se mostra e se aprende napr�atia. Ser honesto, admirar o belo, respeitar o diferente aprendemos em asa, om a nossa fam��liae na esola, juntamente om nossos olegas e professores.A forma omo a esola reebe um aluno om de�iênia �e um exemplo forte da aprendizagem desolidariedade, paiênia, justi�a, equidade. E ningu�em entra na esola sabendo disso; esses valoress~ao aprendidos na forma�~ao do sujeito, da rian�a pequena ao jovem adolesente.E para uma rian�a ou jovem, a oerênia entre o falar e o fazer, ou seja, a sineridade dos atos �emuito mais transformadora do que ler um texto inteiro sobre �etia ou moral e, depois da leitura, serexpulso da sala porque ritiou o professor.A leitura �e indispens�avel e importante, mas n~ao far�a sentido se os oneitos lidos n~ao puderem serviveniados no otidiano de ada sujeito da esola.Esta publia�~ao �e um mapa de navega�~ao, um roteiro de reex~ao, n~ao um roteiro frio e diretivo;�e para ser utilizada em todas as disiplinas, em qualquer momento da atividade esolar. Mas, prin-ipalmente, �e um guia para que todos os eduadores tenham tempo para repensarem suas pr�atias,de forma que a esola seja um grande laborat�orio de vivênias mais bonitas, belas e justas.Maria do Pilar LaerdaDiretora da Funda�~ao SM Brasil\Cada pessoa deve seguir seu pr�oprioaminho, mas areditamos que eduar�e ofereer, por meio do proessode aprendizagem, um onjunto o maisamplo poss��vel dos valores que entendemos7



neess�arios para enriqueer sua personalidadee failitar seu aesso ao verdadeiro,ao bom, ao justo e ao belo".Projeto eduativo SMCaros eduadores,Desde o �nal da d�eada de 1990, o tema da Edua�~ao em valores entrou de forma mais lara naagenda das esolas e dos professores. Est�a ada vez mais presente nos projetos pol��tio-pedag�ogios,em projetos transversais, em a�~oes de forma�~ao ontinuada.�E importante, �e preiso que seja assim. No ontexto do mundo ontemporâneo, om tantasinertezas, tantos desa�os, formar idad~aos om prin��pios �etios e valores humanistas s�olidos passoua ser uma verdadeira ondi�~ao de existênia.Apenas isso j�a justi�aria uma iniiativa t~ao oportuna omo este presente que Edi�~oes SM tem ahonra de fazer agora hegar �as suas m~aos.Contudo, h�a nessa proposta um algo mais que ilumina a pr�opria onep�~ao deste Diion�ario deValores.A SM n~ao hega agora a essa disuss~ao. Traz onsigo a experiênia aumulada desde 1938, quandonaseu, j�a alier�ada sobre um ideal de Edua�~ao no qual valores e onheimentos s~ao omponentesinsepar�aveis. A preoupa�~ao om a Edua�~ao em valores por SM �e, na aep�~ao do termo, gen�etia.Por isso, no Brasil e nos oito demais pa��ses onde atua, a SM �e imediata e naturalmente identi�adapor seus leitores - eduadores ou n~ao - omo uma editora orientada por esse prin��pio: formar sereshumanos ��ntegros.Isso nos autoriza a pensar uma Edua�~ao em valores que saia do ampo da ret�oria - que temmarado fortemente o disurso pedag�ogio - para o da transforma�~ao das pr�atias eduativas. Valores,embora imateriais, n~ao podem ser apenas disurso. �E preiso que se traduzam em a�~oes, e �e isso oque propomos e fazemos, enquanto organiza�~ao.Esse �e, en�m, o verdadeiro prop�osito deste livro, onebido e realizado om os olhos no professore em seus desa�os di�arios.N~ao foi por aaso que esolhemos um autor que se tornou uma unanimidade na busa por umaesola mais justa, mais demor�atia e mais humana, omo �e Jos�e Paheo - eduador, ali�as, que �eum pareiro antigo em nossas a�~oes para forma�~ao de eduadores.Paheo prop~oe, em seu diion�ario, uma reex~ao densa - nem por isso menos aess��vel, om alareza que arateriza seu pensamento - a respeito dos valores que s~ao permeados pela Edua�~ao.O livro fala de autonomia, oerênia, justi�a, meio-ambiente, solidariedade, tolerânia. Tudo a verom Edua�~ao, tudo a ver om SM.Mas o livro fala por si mesmo. Convidamos os eduadores a fazer dessa leitura prazerosa mais doque uma inspira�~ao, um hamado �a a�~ao - onsiente, otidiana, om intenionalidade pedag�ogia. H�aaqui um onvite �a reex~ao transformadora, que pode ser traduzido pela frase que orienta o trabalhorealizado por SM em todas as suas �areas: \Falar de projeto eduativo �e falar mais em sementes quefrutos, mais em plantios que olheitas; �e tra�ar um rumo e ome�ar a aminhar".Pois omeemos! Jos�e Henrique del Castillo MeloDiretor geral de Edi�~oes SM Brasil
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Cap��tulo 1Diion�ario de Valores
1.1 AutonomiaA INFÂNCIA TEM VALOR,N~AO TANTO COMO PER�IODODE ADESTRAMENTO, MAS COMOPER�IODO QUE SE PODEEXPERIMENTAR LIVREMENTEAQUELA MARAVILHOSA SENSAC� ~AODE SERMOS N�OS PR�OPRIOS, QUE PREDISP~OEA ACEITAR MELHORAS INEVIT�AVEIS LIMITAC� ~OES DA VIDA ADULTA.BIASUTTIPubliquei dois diion�arios: um deles, sobre absurdos da Edua�~ao; outro, sobre utopias. Como s�oidizer-se, n~ao h�a dois sem três: farei um diion�ario de valores. E, se todos os diion�arios obedeem �aordem alfab�etia, omeemos pela letra A . . . de autonomia.H�a quase quarenta anos, partimos para a reinven�~ao da Esola da Ponte. N~ao partimos deproblemas, mas daquilo que n�os �eramos para aquilo que quer��amos ser, porque n�os �eramos o problema. . . Bem edo, ompreendemos que, se reelabor�assemos a nossa ultura pessoal e pro�ssional, tamb�emestaria em n�os a solu�~ao, porque um professor n~ao ensina aquilo que diz; o professor transmite aquiloque �e.Nos prim�ordios do projeto, realizamos um exer��io simples: esrevemos num papel os dez valoresque orientavam as nossas vidas. Três valores surgiam em todos os pap�eis: liberdade, solidariedade,responsabilidade. Por�em, quando quisemos operaionalizar o valor \liberdade", deparamo-nos omum obst�aulo: n~ao existe uma iênia da liberdade. Ela poderia ser ensinada, mas esse ensino n~aopassaria por uma did�atia espe���a, mas por uma gram�atia que expliasse as transforma�~oes. Ooneito que enontramos desenvolvido, em termos ditos te�orios, foi o de autonomia, oneito devasto aspeto semântio e om muitos apêndies: autoestima, autoon�an�a, autoontrole, autodis-iplina . . .Autonomia n~ao �e um oneito isolado, nem se de�ne em referênia ao seu oposto - de�ne-se naontradit�oria omplementaridade om a dependênia, no quadro de uma rela�~ao soial aberta. Ooneito de singularidade lhe �e pr�oximo, mas situa-se aqu�em da autonomia, porque o reonhei-9



mento da singularidade onsiste na aeita�~ao das diferen�as interindividuais, enquanto autonomia�e o primeiro elemento de ompreens~ao do signi�ado de \sujeito" omo omplexo individual. Ou,omo diria Edgar Morin, a omponente egoêntria deste omplexo �e englobada numa subjetividadeomunit�aria mais larga, porque ser sujeito �e ser autônomo, sendo ao mesmo tempo dependente.Desde o in��io, prevaleeu uma matriz axiol�ogia bem de�nida no projeto da Ponte. Tudo aquiloque �zemos deorreu de valores. N~ao pense que tais valores foram mero ornamento de um ProjetoPol��tio-Pedag�ogio (PPP). Eles foram assumidos integral e praxiologiamente pela equipe. E levados�as �ultimas onsequênias, nas mudan�as que, gradual e responsavelmente, introduzimos nas pr�atias,at�e a elebra�~ao do primeiro ontrato de autonomia de que h�a mem�oria no mundo da Edua�~ao.A autonomia exprime-se omo produto da rela�~ao. N~ao existe autonomia no isolamento, masna rela�~ao EU-TU, no sentido que Martin Buber lhe outorga. �E, essenialmente, om os pais eos professores que a rian�a enontra os limites de um ontrole que lhe permite progredir numaautonomia, que �e liberdade de experiênia e de express~ao dentro de um sistema de rela�~oes e detroas soiais. Conlus~ao: a autonomia onvive om a solidariedade. Certo dia, aolhemos na Ponteum jovem jogado fora de outra esola. Na primeira ida ao banheiro, o jovem urinou no esto dospap�eis. Na reuni~ao da Assembleia de Esola, um aluno pediu a palavra e disse:- Eu fa�o parte da Responsabilidade do Rereio Bom, que tamb�em uida dos banheiros. Querodizer-vos que, nesta semana, um de n�os urinou no esto dos pap�eis. E quero pedir a ajuda de todospara ajudarmos um de n�os a n~ao voltar a fazer isso.1.2 BelezaA VOZ DA BELEZAFALA DELICADAMENTE:ELA SE MOVE DENTRO DAS ALMASMAIS ILUMINADAS.NIETZSCHESe �zermos uma an�alise de onte�udo dos PPPs das nossas esolas, onluiremos que quase todosontêm termos omo: autonomia, idadania, solidariedade . . . Por�em nuna vi algum PPP que on-templasse a beleza no seu texto omo valor a ser desenvolvido na pr�atia. O fato �e surpreendente,porque ou a Edua�~ao �e um ato est�etio ou n~ao �e Edua�~ao.Se a beleza est�a nos olhos de quem vê, de quem sente, ela requer um exer��io de sensibilidade,mas, um urr��ulo que privilegia as �areas ditas nobres (Matem�atia, L��ngua portuguesa . . . ), as artess~ao remetidas para hor�arios esusos, ontraturnos e tempos livres. Se bem que possa haver arteno ensino da Matem�atia - que, in illo tempore, era disiplina pr�oxima da m�usia - a l�assia auladi�ilmente onseguir�a que o ser sens��vel se revele. E, sem a vivênia da beleza, somos impedidos deexperieniar o amor e a liberdade, que, juntos, nos onduzem pelos aminhos da sabedoria.A par do onsumo ultural das fam��lias, o urriular desprezo pela �area art��stia talvez seja res-pons�avel, por exemplo, pelo \gosto" musial dos jovens do nosso pa��s, um \gosto" que n~ao ultrapassao n��vel da indigênia. Em lugares p�ublios, os nossos ouvidos s~ao impunemente agredidos por rews,sertanojos universit�arios e outras aberra�~oes expelidas por potentes aixas de som (ujo n��vel dedeib�eis faz tremer as viaturas que as transportam), por elulares, por mp3 e outros ve��ulos depropaga�~ao de ru��do.Nos idos de 1970, quando partilhava Vivaldi om os meus alunos, desobri que s�o amamos aquiloque onheemos. Fiquei feliz por lhes ter dado a onheer Vivaldi e muitos outros gênios da m�usia.10



E �quei triste quando onhei o F�abio. O mo�o queria ser violonelista, mas deidiu estudar Direito.Disse-me: Depois, quando eu tiver um emprego, se ver�a . . .Esreveu Murilo Mendes que a Edua�~ao deveria formar as pessoas para serem poetas a vidainteira. Pessoas (porque as esolas s~ao as pessoas que nelas vivem o drama eduaional) que n~aosomente saibam fazer versos, mas vivam em poesia; que perorram o urso da existênia a poetizaros seus gestos. Por�em, muitas esolas tendem a formar bonsais humanos, riaturas que ignoram quequem nuna se omoveu om uma su��te de Bah para violonelo, talvez nuna tenha existido.Deve preoupar-nos o fato de muitos professores se deixarem manipular pela praga da ultura demassa. Desde o �utero, sofremos a degrada�~ao da �etia e do sens��vel. E, para ompletar a trag�edia -que a fam��lia inaugura e a esola amplia -, quase toda a m��dia paree empenhada numa ampanhade imbeiliza�~ao das massas, que talvez vise manter o povo ulturalmente alienado, num estado desubdesenvolvimento est�etio.Fui fazer uma palestra numa idade do interior, mas quase n~ao onseguia fazer ouvir a minhavoz. L�a fora, a elevada potênia de uma aparelhagem de som ampliava a antoria de uma esgani�adadupla sertaneja. Liguei a TV. Eram três os anais dispon��veis. Em dois deles, passavam novelas.No tereiro, um programa idiota, que d�a pelo nome de Big Brother. Desliguei. Fiquei a pensar nasorte de muitos dos nossos onidad~aos, privados da frui�~ao do belo. E adormei a pensar nas esolas. . . Felizmente, aompanhado do onerto dos p�assaros, num �m de tarde feito da beleza que têm aspequenas oisas.1.3 CoerêniaVALORES FALSOS EPALAVRAS ENGANOSAS:ESSES S~AO OSPIORES INIMIGOSPARA OS MORTAIS.NIETZSCHESer oerente ser�a apenas ser ongruente, estabeleer onordânia entre ideias e fatos? No ontextoesolar, talvez a oerênia assuma a forma de �delidade a prin��pios . . . Por�em, em nome da verdade(palavra rara nos PPPs das esolas), diz-se que valores abundantes no disurso pedag�ogio raramentese traduzem em atitudes, talvez por n~ao serem pass��veis de onretiza�~ao no ontexto de uma salade aula. Por exemplo: se o professor tem dever de obediênia hier�arquia, se n~ao �e autônomo,omo poder�a eduar em autonomia? Ningu�em d�a aquilo que n~ao possui. Se a autonomia �e algoque se exere em rela�~ao a outrem e o professor est�a sozinho na sala de aula, omo poder�a ensinarautonomia? O professor n~ao ensina aquilo que diz; o professor transmite aquilo que �e.A mudan�a das institui�~oes proessa-se a partir da transforma�~ao das pessoas que as omp~oeme mantêm. Se o professor pretende despertar sentimentos de respeito ou de responsabilidade nosseus alunos, preisa oloar esses sentimentos nas suas atitudes. Por que �ar entre o disurso damedioridade e a linguagem do gênio, por que �ar no meio-termo? Albert Shweitzer foi oerente:abandonou o onforto da idade, foi selva adentro e onsumou ideais.Julio Cort�azar esreveu que uma ponte s�o �e verdadeiramente uma ponte quando algu�em a atra-vessa. T~ao importante omo esutar uma palestra ou ler um livro �e esutar-se, esutar a si pr�oprio,veri�ar a oerênia entre o ato e a teoria. E saber fundamentar aquilo que se faz, assumindoompromissos. A teoria onverte-se em a�~ao quando assumida em situa�~oes reais.11



Preisamos de menos vision�arios e de mais oerênia praxiol�ogia. Dizia Kurt Lewin: \teoriasem pr�atia �e viajar no vazio, pr�atia sem teoria �e viajar no esuro". Sabemos que a pedagogiaage numa fronteira tênue entre inten�~ao e gesto, motivo pelo qual n~ao deveremos preoupar-nosapenas om grades urriulares - estejamos atentos aos modos de trabalho, que dever~ao onsideraro ambiente soial em que o aluno vive. \A esola �e apenas um momento da Edua�~ao; a asa e apra�a s~ao os verdadeiros estabeleimentos pedag�ogios", dizia-nos Johann Heinrih Pestalozzi. N~aonos esque�amos da neessidade de harmonizar valores do projeto esolar om os valores do projetofamiliar (mesmo que ningu�em o tenha esrito . . . ).Se nos lares e nas ruas esasseiam a tranquilidade e a reex~ao, omo pretender que os nossos alunosse mantenham quietos e alados? Se h�a professores que se atropelam ao falar e sussurram ao p�e doouvido do olega do lado, omo poder~ao exigir dos seus alunos o levantar a m~ao para soliitar a suavez de falar? Essa postura de idadania b�asia n~ao �e omum no deurso de reuni~oes de professores. . . E a inoerênia pode gerar situa�~oes de embara�o: Ô professora, fa�a o favor de jogar o hiletefora. N�os somos proibidos de masar!A velha hist�oria �e ontada assim: Aquele baro a remos fazia a travessia de um rio. Num dosremos tinha esrita a palavra \areditar"; no outro, a palavra \agir". O barqueiro expliou o porquê.Usou o remo no qual estava esrito \areditar" e o baro ome�ou a dar voltas, sem sair do mesmolugar. Depois, usou o remo em que estava esrito \agir" e o baro girou em sentido oposto, sem iradiante. Quando usou os dois remos, num mesmo movimento, o baro navegou at�e a outra margem.N~ao \remou ontra a mar�e" ou \ao sabor da orrente". Uniu duas margens pelo impulso da esolhaque lhe imprimiu um rumo oerente.1.4 DesapegoFALAR�E O MODOMAIS SIMPLESDE NOS TORNARMOSDESCONHECIDOS.FERNANDO PESSOAEsola �e onstru�~ao soial, urr��ulo �e onstru�~ao hist�oria e reete ideologia. At�e h�a pouo tempoe exetuando algumas esparsas experiênias, a Edua�~ao esolar era entendida apenas omo treina-mento no dom��nio ognitivo, sendo ostraisadas as dimens~oes do afeto, da emo�~ao e at�e mesmo daespiritualidade. Ignorava-se que urr��ulo n~ao �e apenas onte�udo, mas tamb�em m�ultiplas experiêniasproporionadas ao aluno. Entre elas, a aprendizagem da autonomia. Ent~ao, adotemos o prin��piokantiano, que nos diz que o objetivo prinipal da Edua�~ao �e o de desenvolver em ada indiv��duotoda a perfei�~ao de que ele seja apaz.Apresenta-se omo imperativo �etio que assumamos o desapego, sem o qual apenas fomentamosrônias dependênias naqueles om quem ompartilhamos a existênia. Fomentemos uma autono-mia, que n~ao �e autossu�iênia e solid~ao, mas algo que se exere relativamente ao outro, om o outro,sem desistir do outro, embora, omo diria Clarie Lispetor, \aquilo que �e verdadeiramente imoral �eter desistido de si mesmo".A arta do meu amigo Jean dizia-me:- O meu pai faleeu nesta madrugada. �E dif��il exprimir tudo o que sinto. O meu pai viveu muitoe bem, soube viver e soube morrer. Permaneeu l�uido at�e ao �m, e penso que n~ao foram as dores12



f��sias que o �zeram partir. H�a era de um mês, ele disse-me: \Quando a vida j�a n~ao pode sermelhor . . . ". Nos seus 87 anos, viu duas guerras mundiais e exereu a pro�ss~ao de professor. Nas�ultimas duas semanas de vida, j�a quase n~ao se alimentava, e falava om uma voz quase inaud��vel:\�E sempre preiso partir . . . Seja feliz, Jean, tenta fazer o que puder para ser feliz". Agora, que vejoestas palavras esritas no meu omputador, pareem-me pouas. Eu sei que havia mais. Aho que omeu pai tinha aquela apaidade de dizer oisas por tr�as das palavras que dizia. Pe�o-lhe desulpapor este desabafo. H�a tanta oisa ainda �a dentro! E h�a tanta vida ainda para viver!�E bem dif��il o desapego de pessoas, momentos e oisas. Est�a fora de ausa que n~ao amemosaqueles seres que se v~ao para sempre, mas talvez essas dolorosas partidas devessem ser bem maissuaves. A morte nada tem de tr�agio, a n~ao ser para quem n~ao viveu. A pessoa que mais vive n~ao �ea que onta maior n�umero de anos, mas aquela que mais sabe sentir a vida.Nas esolas ensina-se quase tudo, exeto a saber viver para saber morrer. A Tanatologia ensina oaprender a morrer, mas nuna estamos preparados para perdas e lutos. Quando um ser querido sevai para sempre, morremos para ele. E �e fato que nuna nos ensinaram a desapareer . . .Por mais que a frase aparente ontradi�~ao, diria que desapego �e ompartilhamento. Mesmo naausênia se pode ompartilhar - que o digam as pr�atias quântias. Um mestre do desapego, o DalaiLama, aonselha-nos a que, nem que seja por ego��smo, fa�amos algu�em feliz - fazer algu�em feliz,mesmo �a distânia, �e um modo de exeritar o desapego.Ao morrer, Alexandre Magno determinou que os tesouros onquistados fossem espalhados noaminho at�e seu t�umulo e que suas m~aos fossem deixadas balan�ando no ar, fora do aix~ao, �a vistade todos. Nasemos nus, partimos nus, nada nos pertene. N~ao fa�amos listas de livros emprestados.Tenhamos a bondade de desapareer, deixando um rasto luminoso de palavras e gestos a iluminarnovos aminhos de novos passantes.1.5 Esperan�aO QUE FAZ ANDAR A ESTRADA?�E O SONHO.ENQUANTO A GENTE SONHAR,A ESTRADA PERMANECER�A VIVA.�E PARA ISSO QUE SERVEM OS CAMINHOS,PARA NOS FAZEREM PARENTES DO FUTURO.MIA COUTOJohn Goodlad dizia que todo o eduador �e um otimista. Ouso disordar. Estou muito maispr�oximo da onvi�~ao do amigo Rubem Alves, que nos diz ser o eduador um esperan�oso. Porque ootimismo �e da natureza do tempo e a esperan�a �e da natureza da eternidade, e, entre o sim e o n~ao,muita oisa existe . . . existe a esperan�a de um tempo novo, um tempo de atos riadores e de vidagratuita.As atas da Conferênia de Ministros da Edua�~ao, realizada em Caraas h�a quarenta anos, rezamassim: \toma orpo a ideia de uma Edua�~ao libertadora, que ontribua para formar a onsiêniar��tia e estimular a partiipa�~ao respons�avel do indiv��duo nos proessos ulturais, soiais, pol��tiose eonômios." Três anos antes, a Conferênia Geral do Episopado Latino-Ameriano, reunida emMedell��n, tamb�em registrava em ata: \A Edua�~ao em todos os seus n��veis deve hegar a ser riadora,pois devemos anteipar o novo tipo de soiedade que busamos na Am�eria Latina". Deorridasquatro d�eadas, move-nos a esperan�a de que, algum dia, essas vozes sejam ouvidas.13



Esperan�a, em seu sentido mais genu��no, signi�a f�e na bondade da natureza humana. Signi�aon�ar, areditar ser poss��vel ensinar (e aprender!) o di�alogo, o reonheimento da diversidade, aamorosidade, a solidariedade, a alegria, a justi�a, a �etia, a responsabilidade soial, o respeito, aidadania, a humaniza�~ao da esola. Utopia! - exlamar~ao alguns. Mas, omo nos avisa RobertMusil, \a utopia �e uma possibilidade que pode efetivar-se no momento em que forem removidas asirunstânias que obstam �a sua realiza�~ao" . . .Kneht, personagem riada por Hermann Hesse, desejava eduar uma rian�a que ainda n~ao tivessesido deformada pela Esola, institui�~ao que se mant�em onivente om a perpetua�~ao de um estadode desequil��brio entre um imenso progresso t�enio e a nossa sobrevivênia numa esp�eie de proto-hist�oria da humanidade, feita de sofrimento humano e ora�~oes vazios, na qual ainda preisamos deaparatos soiais, omo tribunais e pris~oes. �E bem verdade que uma modernidade prometeia fez-nosdesesperan�osos, mas mantenhamos a esperan�a de hegarmos vivos ao �m da vida . . . Esutemoso Mestre Agostinho1, quando nos diz ser poss��vel que as rian�as sejam t~ao livres e desenvolvidas,que possam governar o mundo pela inteligênia e imagina�~ao, e n~ao por saberem muita aritm�etiaou ortogra�a. Mestre Agostinho tinha esperan�a de que a rian�a grande, que habita em ada umde n�os, pudesse dar ao mundo o exemplo do que deve ser \vida gratuita", para que ningu�em tenhade pagar para viver e trabalhar para viver, para que \ningu�em mais passe a vida amuralhado eenerrado entre grades e renas�a para ser aquilo que devia ser".\Somos do tamanho dos nossos sonhos", omo a�rmou Fernando Pessoa. No tempo em queo projeto da Esola da Ponte teve in��io, era a esperan�a que nos movia. Diziam-me que, omprofessores omo aqueles que t��nhamos, na �epoa, n~ao seria poss��vel fazer avan�ar o projeto. Masfoi om aqueles professores, areditando na apaidade de se transenderem, que o projeto da Ponteome�ou. Foi esperan�osamente que ele prosperou. N�ois pode! . . . - omo diria o amigo Ti~ao.1.6 FeliidadeMEU CORAC� ~AO ESTAVAPRESO �AS CRIANC�AS,A SUA FELICIDADE ERAA MINHA FELICIDADE- ELAS DEVIAM LER ISSO NA MINHA FRONTE,PERCEBER ISSO NOS MEUS L�ABIOS,A CADA INSTANTE DO DIA.PESTALOZZIOGuardian publiou um estudo da London Shool of Eonomis, no qual se defende que o prinipalobjetivo das esolas dever�a ser o de ajudar a riar pessoas bondosas e felizes. O estudo reomendaque se intensi�que a Edua�~ao moral dos jovens, mostrando-lhes que a feliidade n~ao se alan�aquando se onebe o mundo omo objeto de satisfa�~ao pessoal, mas quando existe preoupa�~ao pelobem-estar do pr�oximo.Um reente inqu�erito, realizado junto de pais de alunos de Belo Horizonte, on�rma a onlus~aodo estudo. Inquiridos sobre aquilo que mais desejavam que a esola desse aos seus �lhos, os paisresponderam: mais do que aprender onte�udos, que tamb�em �e preiso aprender, queremos que osnossos �lhos sejam felizes na esola.1Re�ro-me ao eduador luso-brasileiro Agostinho da Silva14



A resposta majorit�aria s�o surpreender�a quem n~ao onhe�a, por dentro, as esolas que ainda temos.Nelas reina a obsess~ao por uma ompetitividade que deteriora a rela�~ao e produz solid~ao, que omesmo �e dizer: infeliidade. Em ontraste om o desejo expliitado pelos pais dos alunos, os PPPsraramente se referem �a feliidade omo valor ou objetivo a alan�ar. E as pr�atias predominantes v~ao�a ontram~ao desse desiderato. Diz-nos Ortenila Sopelsa que \di�ilmente enontramos uma rian�aom idade esolar que n~ao anseie em entrar na esola, heia de sonhos e fantasias. Mas a grandemaioria das rian�as sente a esola omo algo que oprime, ridiulariza e disrimina".Urge, pois, onverter as nossas esolas em espa�os de bem-estar, onde n~ao se fragmente a realidadenem se banalize os gestos de humanidade. Um ambiente araterizado pela serenidade, pelo uidarda rela�~ao. Numa rela�~ao de um Eu om um Tu, na qual o professor seja aquilo que �e, seja t~aoautêntio quanto for poss��vel e o Tu n~ao seja tomado por mero objeto.Infelizmente, muitos pais agravam ainda mais os efeitos de uma esola desumanizada, quandoonvenem a prole de que a feliidade �e um direito adquirido e de que os �lhos de tudo s~ao mereedoressem esfor�o, quando a feliidade n~ao depende daquilo a que, apenas por estarmos vivos, temos direitoe nos falta, mas do bom uso que fazemos daquilo que temos. Num tempo de ina�~ao hedonista, torna-se premente a tarefa de aprender a saber lidar om as frustra�~oes pessoais.Atingimos um estado de esp��rito, que pode ser onsiderado de feliidade, quando aliamos realiza�~aopessoal �a aprendizagem das oisas, em omum onretizadas - a minha realiza�~ao �e realiza�~ao om osoutros. Feliidade �e fazer amigos, dar-se sem medida, aeitar e ser aeito, viver em harmonia onsigoe om os outros.\Vamos fazer uma esola feliz" foi o nome que as rian�as deram ao primeiro jornal esolar daEsola da Ponte. Com os alunos, ompreendemos que h�a muitos modos de fazer esolas felizes. ONelson hegava �a esola pontualmente atrasado. Mas, naquele dia, somente se dignou a hegar no�m da manh~a. Quis saber a raz~ao de tamanho atraso. O Nelson eslareeu:- Olha, professor, nesta noite, ningu�em onseguiu dormir l�a em asa. Os ratos roeram uma orelhado meu irm~ao mais pequenino. Ele estava heio de sangue, gritou muito, e a minha m~ae foi om elepara o hospital. Eu tive de uidar dos meus irm~aos, at�e ela voltar . . .- Mas por que n~ao �aste em asa, a desansar? Por que vieste para a esola, amigo Nelson? -perguntei.- Olha, professor, eu vim para a esola porque quando venho para a esola, pelo aminho, sintouma oisa aqui dentro . . . Olha, professor, o que eu sinto aqui dentro paree mesmo . . . alegria!1.7 Gratid~aoGRACIAS A LA VIDA.VIOLETA PARRADesta vez, trago-vos algumas hist�orias e �o grato pelo tempo que possa ser dispensado �a sualeitura. Falam-nos de gratid~ao e poder~ao fazer-nos pensar no quanto a gratid~ao far�a, ou n~ao, partedas nossas vidas. Estou erto de que sabereis extrair a moral da hist�oria.Uma brasileira, sobrevivente de um ampo de exterm��nio nazi, ontou que, por duas vezes, estevenuma �la que a enaminhava para a âmara de g�as. E que, nas duas vezes, o mesmo soldado alem~aoa retirou da �la.Aristides de Sousa Mendes foi ônsul de Portugal na Fran�a. Quando as tropas de Hitler inva-diram o pa��s, Salazar ordenou que n~ao se onedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo.Contrariando o ditador, Aristides salvou dez mil judeus de uma morte erta. Pagou bem aro pela15



sua atitude humanit�aria. Salazar destituiu-o do argo e o fez viver na mis�eria at�e ao �m da vida. Dizum prov�erbio judeu que \quem salva uma vida salva a humanidade". Em sinal de gratid~ao, h�a vinte�arvores plantadas em sua mem�oria no Memorial do Holoausto, em Jerusal�em. E Aristides reebeudos israelenses o t��tulo de \Justo entre as Na�~oes", o que equivale a uma anoniza�~ao at�olia.Quando um empregado de um frigor���o foi inspeionar a âmara frigor���a, a porta se fehou e ele�ou preso dentro dela. Bateu na porta, gritou por soorro, mas todos haviam ido para suas asas.J�a estava muito debilitado pela baixa temperatura, quando a porta se abriu e o vigia o resgatouom vida. Perguntaram ao vigia-salvador: Por que foi abrir a porta da âmara, se isso n~ao faziaparte da sua rotina de trabalho? Ele expliou: Trabalho nesta empresa h�a 35 anos, vejo entenas deempregados que entram e saem, todos os dias, e esse �e o �unio funion�ario que me umprimenta aohegar e se despede ao sair. Hoje ele me disse \bom dia" ao hegar. E n~ao perebi que se despedissede mim. Imaginei que poderia lhe ter aonteido algo. Por isso o prourei e o enontrei.A minha amiga Ângela enviou-me uma mensagem que a sua neta Giovanna redigiu para um entequerido, que faleera:- [. . . ℄ quero falar sobre o presente de Rei. Aredito que n~ao possa ser algo material, pois n~aoposso lev�a-lo om a morte. Meu presente de Rei �e uma lembran�a. Um dos grandes presentes que avida nos deu foi o tempo passado ao lado desse grande amigo. Seu ora�~ao e sua asa sempre foramum grande albergue, reebendo unhados, amigos e sobrinhos, omo se fossem seus pr�oprios �lhos.Obrigado por ter estado presente em nossas vidas.Era uma vez . . . dois amigos: Amir e Farid. Durante uma viagem, Farid resolveu tomar um banhoe foi arrastado pela orrenteza do rio. Amir atirou-se no rio e o salvou. Grato, Farid ordenou a umesravo seu que esrevesse numa pedra, em letras grandes: \aqui, om riso de perder sua vida, Amirsalvou o seu amigo Farid". Mais tarde, numa disuss~ao, Amir esbofeteou Farid. Este se aproximouda margem do rio e esreveu na areia: \aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid". O esravo,que esrevera na roha a frase anterior, �ou intrigado: \Senhor, quando fostes salvo, mandastesgravar o feito numa pedra. Agora esreveis na areia a ofensa reebida. Por que agis assim?". Faridolhou o esravo e respondeu: \os atos de amor devem ser gravados na roha, para que todos os quetiverem oportunidade de tomar onheimento deles, prourem imit�a-los. Por�em, quando reebermosuma ofensa, devemos esrevê-la na areia, bem perto das �aguas, para que seja por elas levada."Talvez a gratid~ao devesse ser uma rotina nas nossas vidas, algo indissoi�avel da rela�~ao humana,mas talvez ande arredada dos nossos otidianos, dos nossos gestos. E se ome��assemos ada diadando graias a la vida, omo faria a Violeta?1.8 HonestidadeV�OS, DIZ CRISTOFALANDO COM OS PREGADORES,SOIS O SAL DA TERRA.E CHAMA-LHES SAL DA TERRA,PORQUE QUER QUE FAC�AM NA TERRA O QUE FAZ O SAL.O EFEITO DO SAL �E IMPEDIR A CORRUPC� ~AO.PADRE ANTÔNIO VIEIRAA imprensa fez eo de um \aso de ola", protagonizado por alunos do Centro de Estudos Ju-dii�arios. Cito o artiulista:\Esses formandos foram reduzidos ao estatuto de alunos e os formadores elevados �a ategoria16



de atedr�atios. E, assim, em vez de efetiva prepara�~ao pro�ssional, o CEJ ministra um ensinoessenialmente teor�etio, em que a abe�a dos formandos �e atulhada om teniidade jur��dia pelosseus onisientes mestres. N~ao admira que, assim tratados, os hamados auditores de Justi�a seomportem omo alunos, para quem opiar nos exames sempre foi uma esp�eie de direito natural".Diz a sabedoria popular que \esteiro que faz um esto faz um ento". Quem pratia a fraudenuma prova, n~ao a pratiar�a no exer��io das suas fun�~oes? Temos raz~oes para nos preoupar om adegeneresênia da honestidade em pessoas enarregadas de fazer justi�a, omo em qualquer atividadehumana. E, quando ela se manifesta na esola, talvez explique a degeneresênia restante . . .Um professor-vigia de uma prova naional foi instru��do pelo \manual do apliador" a oloar osalunos a uma \distânia prudente" uns dos outros. Inteligente, omo qualquer professor, perebeuque, sem nada dizer, o n~ao verbal falava mais alto do que o verbal e que ele agia omo quem onside-rava estar na presen�a de seres potenialmente desonestos. Com tal proedimento, estaria a pratiaro hamado \urr��ulo oulto", a transmitir valores negativos aos alunos: mentira, deslealdade, falsi-dade, \espertismo" . . . E, omo esse professor, para al�em de inteligente, �e sens��vel, sentiu-se um sermiser�avel.Uma esola brasileira deidiu enviar os deveres de asa atrav�es da internet. Aqueles alunos querealizassem todas as tarefas seriam reompensados om um ponto extra na m�edia do bimestre. A\inova�~ao" foi um suesso enquanto durou. Certo dia, um professor dessa esola desobriu queas respostas onstavam de um site de relaionamento riado por uma aluna. A riativa aluna foiamea�ada e instada a retirar as respostas do site. Aabou sendo suspensa disiplinarmente e mandadapara asa.Li num d��stio, �a entrada de um hotel: \Caro h�ospede, devido �a triste estat��stia de três ou quatrotoalhas extraviadas por mês, estamos intensi�ando a revista ap�os o fehamento da sua onta". Oabsurdo virou institui�~ao. Habituamo-nos a onviver om roubos e orrup�~oes. O desrespeito pelapessoa humana banalizou-se. O Brasil est�a imerso numa profunda rise moral. Fingir que n~ao se vêpoder�a onsiderar-se orrup�~ao moral passiva.O Gast~ao �e professor e homem que se diz ��ntegro. Um amigo do Gast~ao ganhou a elei�~ao para aprefeitura e onvidou-o para ser o hefe de divis~ao de Edua�~ao, riada pelo novo prefeito. Por�em,seria neess�ario onferir seriedade �a esolha. Foi aberto onurso p�ublio, onurso universal. Su-postamente, qualquer idad~ao, qualquer professor poderia onorrer. Em p�e de igualdade!Falta referir que o rit�erio b�asio para a admiss~ao do onurso foi ser titular de lieniatura em. . . Ciênias da Religi~ao. O Gast~ao foi o primeiro (ali�as, o �unio) lassi�ado no onurso. Aresente-se que o Gast~ao �e professor de . . .Moral.�E preiso areditar que a rise moral em que este pa��s est�a imerso ser�a iviamente ontrariada,debelada, mas n~ao atrav�es da Edua�~ao que ainda temos. Vale a pena areditar que outra Edua�~ao�e poss��vel, ultivar a integridade, pois, omo j�a o velho Plat~ao nos avisava, �e urta a distânia entrea orrup�~ao moral e a tirania.1.9 Indigna�~aoS�O H�ADUAS OPC� ~OESNESTA VIDA:SE RESIGNAR OU SE INDIGNAR.E EU N~AO VOU 17



ME RESIGNAR NUNCA.DARCY RIBEIROClarie Lispetor dizia-nos que \aquilo que �e verdadeiramente imoral �e ter desistido de si mesmo".Talvez por isso, em plena ditadura, o Mestre Agostinho reusou assinar um doumento que os esbirrosda �epoa exigiam de qualquer andidato ao exer��io da pro�ss~ao de professor. Esse e outros orajososgestos valeram-lhe o ex��lio no Brasil (o que aabou sendo ben�e�o para o Brasil . . . ).Reentemente, um ativista indiano entrou em greve de fome e disse estar disposto a morrer ontraa orrup�~ao. E, no Brasil, a OAB riou um site: \Observat�orio da Corrup�~ao". Perante a �etiadeturpada e uma invers~ao de valores, omo n~ao h�a mem�oria, esses sinais nos dizem que nem tudoestar�a perdido.Mas, na ontram~ao desses esperan�osos gestos, o orrespondente no Brasil do jornal El Pa��s esre-veu: \Que pa��s �e este que junta milh~oes numa marha gay, outros milh~oes numa marha evang�elia,muitas entenas numa marha a favor da maonha, mas que n~ao se mobiliza ontra a orrup�~ao?".Quando o time perde, o brasileiro relama, vai ao aeroporto, de madrugada, para xingar os atletas.Por que n~ao exige a reforma pol��tia, o aabar de aposentadorias milion�arias, a pris~ao de pol��tiosorruptos?Vivemos numa soiedade enferma de uma total invers~ao de valores. Pessoas justas s~ao onfundidasom as injustas, quase n~ao faz sentido distinguir honestidade e desonestidade, vale tudo na senda dosuesso que tudo deturpa e orrompe. E o medo tudo faz esqueer, omo se jamais algo hediondotivesse aonteido.A palavra �etia deriva do grego ethos (ar�ater, modo de ser de uma pessoa), representa umonjunto de valores morais e prin��pios que norteiam a onduta humana na soiedade. Etiamente,omo pode um povo suportar, por exemplo, que deputados, que n~ao exerem o argo para que forameleitos, exer�am outros, aumulando a remunera�~ao do argo om a de deputado?Sempre que me perguntam qual foi o maior obst�aulo �a onretiza�~ao do projeto da Esola daPonte, eu respondo: o maior obst�aulo fui eu. Fui eu, enquanto n~ao me indignei, enquanto n~ao agipara assegurar o saber e a feliidade aos meus alunos. S�o eu, num agir n~ao solit�ario, poderei mudaralgo. Ainda que algu�em reia que o esfor�o de um s�o nada vale, �e preiso agir. Mesmo que o medonos assalte, �e preiso reagir. Sem a oragem da indigna�~ao, a sabedoria �e est�eril. Como diria oEduardo Galeano2: O inimigo prinipal qual �e? A ditadura militar? A burguesia? O imperialismo?N~ao, ompanheiros. Nosso inimigo prinipal �e o medo!Tropa de Elite 2 foi o meu �lme do Natal de dois anos atr�as. Nada melhor, para esapar ao frenesineur�otio dos shoppings, do que mergulhar num aos de violênia e morte, assistindo �as tentativasv~as de um Capit~ao Nasimento idealista, que se aperebe de que a guerra que trava n~ao �e dos bonsontra os maus, que o mundo n~ao �e a preto e brano. O �lme termina om a âmera de �lmarsobrevoando Bras��lia. E o p�ublio irrompe numa entusi�astia ova�~ao. Depois, toda aquela gente,que aplaude um her�oi entregue �as suas lutas ontra poliiais e pol��tios orruptos, volta para as suasasas, para a seguran�a de um emprego, para vidinhas feitas de novelas e Big Brother. Onde aabaa realidade? Onde ome�a a ��~ao?Esutemos Carlos Drummond de Andrade: \Provisoriamente n~ao antaremos o amor / Que serefugiou mais abaixo dos subterrâneos / Cantaremos o medo, que esteriliza os abra�os / Existe apenaso medo, nosso pai e nosso ompanheiro". E n~ao nos esque�amos de que \Dignidade" era o nome deum dos ampos de onentra�~ao da ditadura hilena, e \Liberdade" era o nome da maior pris~ao daditadura uruguaia.2Uruguaio, Eduardo Galeano �e esritor e jornalista. A ideia itada aima �e retirada de um desa�o que Domitila,uma das ino mulheres que derrotaram a ditadura boliviana, segundo ele, fez a seu povo.18



1.10 Justi�aQUANDO A TERRA SE VÊ T~AO CORRUPTA COMO EST�A A NOSSA,QUAL SER�A A CAUSA DESTA CORRUPC� ~AO?OU �E PORQUE OS PREGADORESN~AO PREGAM A VERDADEIRA DOUTRINA;OU PORQUE OS OUVINTES,SENDO VERDADEIRAA DOUTRINA QUE LHES D~AO,A N~AO QUEREM RECEBER.PADRE ANTÔNIO VIEIRAContinuemos ao estilo do Padre Antônio Vieira. Desistindo de onvener os homens, Vieira dirigiuos seus serm~oes para seres mais sens��veis: os peixes, alheios �as ren�unias dos homens. Aos peixes,disretas testemunhas da orrup�~ao de ostumes pratiada por aqueles que pela terra v~ao umprindoos seus dias e que das injusti�as n~ao traduzem onsiênia.Esutemos Vieira: \Ou �e porque os pregadores dizem uma ousa e fazem outra; ou porque a terrase n~ao deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem". Ou- poderia aresentar - porque andam t~ao distra��dos nas suas lides de ganhar a vida, que a perdem.Ou por pressentirem que da orajosa den�unia da orrup�~ao poder�a advir nefasta onsequênia parasi e para os seus.Assistimos ao uso e abuso do poder. O patrimônio omum �e usado em favor de uns pouos, ematos que quedam impunes, n~ao sendo raro que os seus suspeitos autores sejam onsiderados pessoasde bem, a quem s~ao atribu��das honrarias. Convivemos om um desarado tr�a�o de inuênias,vemos o er�ario p�ubio ser defenestrado, efetuadas transa�~oes de bens �a margem dos proedimentoslegais. Os oneitos de respeito pela pessoa humana e de justi�a banalizaram-se.Bento XVI diz que os rist~aos n~ao dever~ao respeitar leis injustas. Mas, num pa��s que onta maisde um milh~ao de leis, a �unia lei que se umpre sem exe�~ao paree ser a da gravidade . . . Pois que seaja e se assuma resiliênia, porque ainda h�a gente que se importa. Numa �epoa de injusti�as omoa nossa, fa�amos a nossa parte, fa�amos luz sobre os males de que o mundo padee, para que sejamabertos rasg~oes de luz na ortina de esurid~ao que sobre ele aiu, e sob a qual prosperam ladr~oes etiranos. Urge debelar o medo, esse disfare usado quando se faz o que sempre se fez, omo se nadade indigno tivesse aonteido.Diz-nos o diion�ario que valor (do latim valore) �e qualidade de quem pratia atos extraordin�arios e,etiamente, um prin��pio pass��vel de orientar a a�~ao humana. Se assim for, onvir�a seguir o preeitodo Dalai Lama: \Preisamos ensinar, do jardim de infânia at�e a fauldade, que a moralidade �e oaminho da feliidade. O sistema eduaional moderno presta somente aten�~ao no desenvolvimentodo �erebro e n~ao o desenvolvimento moral". Porque, se a esola n~ao �e o primeiro lugar para se eduaro indiv��duo, tamb�em n~ao dever�a ser o primeiro lugar para desedu�a-lo; mas um lugar e tempo deaprendizagem de valores. Quando, no quadro de uma reorganiza�~ao urriular, instituiu-se \umahora semanal de Edua�~ao para a idadania", eu questionei os autores da proposta: por que raz~aon~ao deveriam ser as restantes horas de \Edua�~ao na idadania"? Quem nuna viu uma rian�afurando a �la da merenda? Quem nuna viu a fam��lia dessa rian�a jogando lixo na rua e entupindoos bueiros? At�e que ponto a esola pode apenas promover uma in�util aumula�~ao ognitiva e sedemitir da fun�~ao de eduar?Clamemos por justi�a, onde quer que os nossos atos possam promovê-la, atenuando a rise da sua19



ausênia. Leonardo Bo� nos diz que a rise que nos afeta n~ao �e uma rise ��lia e que uma novaordem mundial �e neess�aria, um novo modo de habitar a Terra. E Alain Touraine lan�a um alerta:\ou a rise aelera a forma�~ao de uma nova soiedade, ou vir�a um tsunami que poder�a arrasar tudopela frente, pondo em perigo mortal a nossa pr�opria existênia no planeta".1.11 LealdadeOLHE EM CADA CAMINHOCOM CUIDADO E ATENC� ~AO.ENT~AO, FAC�A A SI MESMO UMA PERGUNTA:POSSUI ESTE CAMINHO UM CORAC� ~AO?EM CASO AFIRMATIVO, O CAMINHO �E BOM . . .CASO CONTR�ARIO,ESSE CAMINHO N~AO POSSUI NENHUM SIGNIFICADO.CARLOS CASTA~NEDAQuando rian�a, eu inquiria o porquê das oisas e esutava a inevit�avel resposta: Um dia, h�as depereber por que raz~ao aprendes estas oisas.J�a sexagen�ario, ontinuo sem saber quando hegar�a esse dia. Continuo sem pereber o porquê demuitas oisas om as quais \me prepararam para a vida". Contudo, sei que o essenial �e aprendidoom aqueles que partilham o nosso viver. Somos aquilo que somos mais o ont�agio daquilo que osoutros s~ao. Colhi de maravilhosas riaturas extraordin�arios ensinamentos. Com eles me identi�queie, antropofagiamente, deles absorvi valores. E se a lealdade, omo qualquer outro valor, om genteleal e no exer��io da lealdade, aprende-se no otidiano das esolas, ultivei-a.Diz-nos o diion�ario que lealdade �e qualidade, a�~ao ou proedimento de quem �e leal, honesto, �ela ompromissos. Se os jovens est~ao sempre atentos ao exemplo de vida dos adultos e aos valores queeles traduzem, se, atrav�es do exemplo, n~ao formos leais, abriremos espa�o para o desenvolvimentode ontravalores. Em que vida estamos a eduar os nossos jovens? Numa vida feita de lealdade aprin��pios e a gentes? Que virtudes s~ao ensinadas aos nossos jovens, aprendidas pelos nossos jovens?N~ao nasemos reexivos; aprendemos a reetir. N~ao nasemos om virtudes; aprendemos virtudes.Em seretas, mas extraordin�arias esolas, venho aprendendo a lealdade a ide�arios. Com outroseduadores, buso assumir o prin��pio b�asio de Santo Agostinho: quando n~ao se pode fazer tudoo que se deve, deve-se fazer tudo o que se pode, sendo leal a si. No Brasil, reaprendi a lealdade anovos ompanheiros de projeto. Na hist�oria reente deste pa��s, reio que Nise da Silveira ter�a sidoum dos s��mbolos maiores da lealdade, de uma lealdade entendida omo �delidade a prin��pios. Nela,reonhe�o o seu exemplo e inspira�~ao. A sua �gura emerge de um tempo onturbado e no ontextode uma soiedade alienada e alienante, uma iviliza�~ao desviada para um abismo de si mesma. Nisesofreu a repress~ao, a disrimina�~ao, mas manteve-se leal a si mesma e a aqueles que, nos asilos deent~ao, reebiam o seu eletrohoque di�ario.Quando o m�edio-hefe lhe ordenou que exeutasse a eletroonvulsoterapia, Nise se reusou aapertar o bot~ao do eletrohoque. Com esse ousado gesto, mudou de forma de�nitiva o tratamentopsiqui�atrio que se fazia no Brasil e inueniou, em de�nitivo, a psiquiatria do pa��s. E preipitoua sua pris~ao (ainda que, omo bem disse Clarie Lispetor, \pris~ao seria seguir um destino que n~aofosse o pr�oprio"). Assim foi que outro esritor, Grailiano Ramos, ompanheiro de �arere de Nise,a ela se referiu: \a sua presen�a benfazeja afugentava lembran�as ruins; a pobre mo�a esqueia ospr�oprios males e oupava-se dos meus". Lealdade! Lealdade a prin��pios, lealdade aos seus \louos",20



enfrentando a louura de fora de asilo. Salom~ao avisou-nos: \o homem instru��do que se separa dasvirtudes �e omo joia preiosa em foinho de poro". E Sênea disse-nos que \n~ao se deve ensinar paraa esola, mas para a vida" (non sholae, sed vitae est doendum). Com toda a ousadia que o meugesto pressup~oe, aresentaria ao preeito desse ontemporâneo de Jesus, o exemplo rist~ao de n~aoensinar \para", mas ensinar \om" - �e \na vida" e n~ao \para a vida". �E om os outros (dis��pulos,adeptos, ompanheiros . . . ), no hi et nun da humana existênia, que a Edua�~ao aontee.1.12 Meio ambienteQUANDO A �ULTIMA �ARVORETIVER CA�IDO,QUANDO O �ULTIMO RIOTIVER SECADO,QUANDO O �ULTIMO PEIXEFOR PESCADO,VOCÊS V~AO ENTENDERQUE DINHEIRO N~AO SE COME.GREENPEACE�E prov�avel que um jovem passe era de uma d�eada a estudar a neessidade de uidar dos reursosnaturais em manuais did�atios, numa esola que se mantenha �a margem de uma possibilidade onretade interven�~ao. �E prov�avel que uma rian�a ingresse na primeira s�erie em uma esola ao lado deum �orrego polu��do e saia de l�a, ao abo de alguns anos, om o �orrego ainda mais polu��do. �E bemprov�avel que os seus professores atravessem d�eadas de aulas sem lan�ar um olhar sequer para al�emdos muros da esola . . .A Terra est�a doente porque n�os estamos doentes. E doente ontinuar�a enquanto a nossa maneirade viver for reproduzida nos valores que muitas esolas insistem em transmitir. A raionalidadeque prevalee na maioria das pr�atias esolares augura tempos ainda mais sombrios e de gravesonitos soioambientais. Poder-se-ia pensar que a uma esolariza�~ao prolongada propiiaria umamaior onsiênia ambiental, mas isso raramente aontee, por efeito de uma esola distante da vidareal.Entrei no banheiro de um aeroporto, lugar de passagem de exeutivos, pessoas de \forma�~aosuperior", supostamente na posse de muitos onte�udos de Edua�~ao ambiental. A �agua esorriaabundante de uma torneira avariada. Nenhum daqueles exeutivos se importou om o fato. Naparede, por ima da m�aquina de onde eram arranadas resmas de papel, jogado no lixo quase seo,havia um apelo: \Senhores usu�arios, sejam eduados. Duas folhas s~ao su�ientes para enxugar asm~aos".O ameriano Rihard Louv riou um novo oneito: \transtorno da falta de ontato om a natu-reza". Veri�ou a tendênia, ada dia mais evidente, de as novas gera�~oes se afastarem do ontatoom a natureza, de que resulta um onjunto de problemas omportamentais. As rian�as têm bonsmotivos para �arem dentro de asa: omputador, video games, televis~ao. Gastam, em m�edia, 44horas por semana a jogar polegares sobre m��dias eletrônias. Por seu turno, as esolas levam-nas aexplorar o ambiente . . . em livros did�atios.Urge instituir novas pr�atias soiais nos lugares onde a Edua�~ao do ar�ater aontee. Consientedessa neessidade, j�a pensei em fazer umGuia quatro rodas dos bons exemplos eduaionais do Brasil,21



pois onhe�o muitos. Dele onstaria, ertamente, uma das artas que o amigo Walter3 esreveu:- Por muito tempo tratamos a Terra omo algo a nosso servi�o, que pod��amos aproveitar ilimita-damente. Nuna pensamos na Terra omo sendo n�os tamb�em parte dela, de seu omplexo sistemade vida. O Projeto Ânora tem intensi�ado ada vez mais o trabalho de onsiênia eol�ogia omas rian�as e jovens. Areditamos que esses meninos e meninas al�em de estarem abertos, mais queos adultos, �as neessidades de mudan�as em omportamentos e atitudes, sabemos que s~ao apazesde inueniar suas fam��lias. Nossos ��ndios detêm a sabedoria apaz de nos salvar om o Planeta, s~aoapazes de viver em liberdade, tirando da Terra somente o neess�ario, om uma organiza�~ao soialque n~ao onhee a orrup�~ao, onde o enriqueimento n~ao faz parte das aspira�~oes pessoais, onde obem estar oletivo est�a aima de tudo. Em nosso dia a dia, podemos usar a Carta da Terra omonosso �odigo de onduta. Nos alegremos por viver neste momento da hist�oria humana, onde nos �edada a possibilidade de mudar o rumo da hist�oria e salvarmo-nos da destrui�~ao da vida.1.13 N~ao violêniaA VIOLÊNCIA�E A MANIFESTAC� ~AODA IMPOTÊNCIA.ROLLO MAYUma professora amarrou os p�es e as m~aos de um aluno de seis anos, prendeu-o a uma adeirae amorda�ou-o om �ta adesiva, na frente dos olegas da lasse, alegando que queria que o menino�asse quieto, porque preisava de silênio na aula. Um aluno espetou uma faa no ora�~ao doprofessor, porque este lhe deu uma nota baixa. Uma diretora foi xingada e pontapeada. Um jovemdeu um tiro na professora e suiidou-se. A pol��ia militar patrulhou o ampus da Universidade.Quantas mais situa�~oes aberrantes poderia aqui menionar?!Reebi um e-mail vindo de uma professora:- Querido amigo, um aluno da nossa esola foi assassinado. Quando se trabalha na periferia �e dese esperar que alunos envolvidos no tr�a�o tenham esse �m, n~ao �e mesmo? Por�em, o Juan n~ao eraesse tipo de menino, era um bob~ao. Ele provoava a ira de seus olegas e sempre apanhava, nunabatia. Era esse tipo de brig~ao que queria mesmo era ser visto, pelo menos. A morte dele foi um golpeque nuna imaginei pudesse doer tanto. As not��ias que temos s~ao de que \foi morto por engano,pareia-se om um tra�ante". Dezesseis anos de um grande engano! J�a fui ao enterro de dois jovens,que foram meus alunos. Eram baguneiros, sa��ram da esola sem saber ler. O que poderia fazer poreles? Fia a dor de saber que, na segunda-feira, a vida ontinua e que na esola temos outros Juans,que estamos ajudando t~ao pouo! S�o me sobra a dor. E estas palavras, que de nada valem.Sei que h�a quem tente esamotear a morte, se quem morreu foi dispensado em hor�ario de aula,por falta de professor, e aabou sendo morto . . . por engano. Mas tamb�em sei que h�a eduadoresindignados, que exigem a�~oes p�ublias promotoras de paz e seguran�a. Sei que o Brasil da Edua�~aoest�a a gestar humanidade; que a velha esola h�a de parir uma nova Edua�~ao. Eu sei!O Dia Internaional da Paz foi institu��do em 1981. A Assembleia das Na�~oes Unidas deidiu,por unanimidade, prolamar esse dia omo um dia mundial de n~ao violênia, onvidando os povos,organiza�~oes e na�~oes a desenvolverem pr�atias da paz em uma data omum, embora a onstru�~aode uma ultura de paz seja um proesso ont��nuo. Por vezes, para ter paz, �e neess�ario inorrer noparadoxo de relamar na rua, omo �zeram os povos do Egito, da Tun��sia, da L��bia. Melhor fora que,no Brasil, tal n~ao fosse preiso fazer . . .mas ser�a preiso assumir uma estrat�egia de n~ao violênia,3 �A mem�oria de Walter Steurer, no primeiro anivers�ario do seu faleimento.22



seguir os prin��pios do mestre Mahatma Gandhi: �e poss��vel lograr a paz atrav�es de uma \teimosiapa���a".A esola e a fam��lia podem exerer grande inuênia na forma�~ao da pessoa, mas a deis~ao �naldepende da pessoa. �E uma pr�atia ultural volunt�aria, fruto de op�~oes. �E bem onheida a hist�oriaque um velho ��ndio ontava ao seu neto. Falava de um ombate entre dois lobos, que vivem dentrode todos n�os. Um �e mau, o outro �e bom. O neto perguntou: Qual o lobo que vene? O velho ��ndiorespondeu: Aquele que voê alimenta.Outro e-mail hegou trazendo not��ia de mais uma trag�edia:- Estou arrasada! Mataram mais um dos nossos meninos! O Emersom tinha 15 anos, mas pareiater 10, naquele aix~ao. Ele era s�o uma rian�a perdida. Na esola era um bom menino, mas na vidan~ao teve op�~ao! Eu sinto que a fam��lia dele falhou e que n~ao falhou sozinha. Mas ele pagou o pre�osozinho! Foi mais um drogado retalhado �a faa. Ningu�em se importou, nem vai se importar. Mesenti impotente, naquele vel�orio. Eu �z tudo o que estava ao meu alane, mas n~ao foi su�iente.Ele j�a estava marado para morrer. Pe�o a Deus para me tirar esse amargo do meu ora�~ao e medar for�a para ontinuar lutando por essas rian�as. Me ajude!1.14 OtimismoTRANSPORTAIUM PEDAC�O DE TERRATODOS OS DIASE FAREISUMA MONTANHA.CONF�UCIOSe j�a falamos da esperan�a, falemos do otimismo. Se este �e da natureza do tempo, a primeira �e danatureza da eternidade, omo diria o amigo Rubem Alves. A experiênia humana �e uma aventuravivida na fragilidade, mas o otimismo permite que \em alguma parte da Terra um homem estejasempre plantando, reriando a vida, reome�ando o mundo". Foi a Cora Coralina quem o disse. E,milênios depois de Conf�uio, no oidente lusitano, Fernando Pessoa diria algo semelhante �a ep��grafedo oriental mestre, a�rmando poder onstruir um astelo om as pedras que lhe barravam o aminho. . .Quem ousar�a questionar um otimismo de poeta? Talvez o Franeso Alberoni, que, no belolivro que esreveu sobre o otimismo, alerta-nos: \Muitos areditam que quando algu�em sabe fazeralgumas oisas e as repete, ano ap�os ano, alan�ar�a a perfei�~ao. Esta ideia est�a errada. Quem n~aoaprende, desaprende". Certamente, Alberoni n~ao estaria a pensar naquilo que aontee no dom��nioda Edua�~ao e, em partiular, das esolas, lugares onde reina um otimismo negativo, a ren�a de quea experiênia radia na mera repeti�~ao.Quando um professor dito \tradiional" onfunde forma�~ao experienial om experiênia e mediz ter vinte ou trinta anos de experiênia de sala de aula, eu eslare�o que ter�a apenas um ano deexperiênia. Porque, em ada um dos restantes dezenove, ou vinte e nove, ele ter�a repetido aquilo quefoi a sua experiênia do primeiro ano do exer��io da pro�ss~ao. Se o professor reage om desenanto,eu respondo om otimismo. Fraternamente, aompanho-o, om ele aprendo, para que tenha oragemde ir reaprendendo. Aredito que todos possam enveredar por um \vir a ser" n~ao repetitivo.Continuo otimista, quando aolho depoimentos omo este:- Pensamos em desistir v�arias vezes e retornar ao aminho antigo. N~ao existiam modelos. Ent~ao,23



fomos riando estruturas organizaionais que nos permitiram interagir em novas formas om asrian�as. Ap�os muito trabalho, muito estudo, hegamos ao �m do ano om muitas onquistas. Asrian�as demonstravam diferentes aprendizagens e v��amos avan�os em todas as �areas. As rela�~oesafetivas foram ampliadas e um grande sentimento de grupo reseu entre n�os. Os pais mostraram-sesatisfeitos om o que viam em seus �lhos e apoiaram essa pr�atia, que no in��io pareia t~ao ousadae ao �nal revelava-se t~ao e�iente. Creseram as rian�as, as professoras, a oordena�~ao, a esola.Continuemos num registro de otimismo, que �e algo que pode ser tomado omo arater��stia dapersonalidade de determinadas pessoas, sempre dependente de um ambiente onde exista uma rela�~aode on�an�a. Sabemos que esasseia o poder do exemplo, mas o deputado federal proporionalmentemais bem votado do pa��s fez a sua estreia na Câmara dos Deputados abrindo m~ao dos sal�arios extrasque os parlamentares reebem (14o e 15o sal�arios), reduzindo a sua verba de gabinete e o n�umero deassessores a que teria direito, tudo om ar�ater irrevog�avel. Tamb�em reduziu em mais de 80% a otainterna do gabinete de R$ 23.030 para apenas R$ 4.600. Presindiu de toda verba indenizat�oria e detoda ota de passagens a�ereas e do aux��lio-moradia. Com esta (solit�aria) atitude, ir�a levar os ofresp�ublios a eonomizar mais de R$ 2,3 milh~oes, nos quatro anos do seu mandato. O deputado Jos�ejusti�ou, deste modo, a sua deis~ao:- Um mandato parlamentar pode ser de qualidade ustando bem menos para o ontribuinte doque usta hoje. Esses gastos exessivos s~ao um desrespeito ao ontribuinte. Estou fazendo a minhaparte e honrando o ompromisso que assumi om meus eleitores.N~ao haver�a raz~oes para sermos otimistas?
1.15 PrudêniaSE PRECISAR DISPARARA FLECHA DA VERDADE,PRIMEIRO MOLHEA SUA PONTA NO MEL.PROV�ERBIO CHINÊSOGuardian publiou um estudo da London Shool of Eonomis, no qual se defende que o prinipalobjetivo das esolas deve ser o de ajudar a riar pessoas bondosas e felizes. Para esse �m, talvez asesolas devam adotar um modo de funionamento assente num relaionamento que eleja a est�etia dasensibilidade, estimulando o esp��rito inventivo no lugar da mesmie das aulas, habituando o jovem aonviver om o inerto em substitui�~ao da reprodu�~ao meânia de um planejamento de professor.E, sobretudo, jamais separando o desenvolvimento da ogni�~ao do desenvolvimento da afetividade.Podemos aprender sem dor. Bastar�a que a prudênia seja posta no ato de eduar. E, se a virtudepode ser ensinada, ser�a mais pelo exemplo do que pelos livros.Ser�a urgente proporionar �as rian�as oportunidades de aprenderem a n~ao se ompararem omos outros, de usarem de um poder, que n~ao sirva para mandar, mas para ajudar. Uma extremaprudênia �e neess�aria na ria�~ao de novas estruturas, dispositivos e atitudes, pois �e um proessoomplexo que exige longa e perseverante aprendizagem.Esutemos o Mestre Agostinho: \O que importa n~ao �e eduar, mas evitar que os seres humanosse deseduquem. Cada pessoa que nase deve ser orientada para n~ao desanimar om o mundo queenontra �a volta. Porque ada um de n�os �e um ente extraordin�ario, om lugar no �eu das ideias. . . Seremos apazes de nos desenvolver, de reenontrar o que em n�os �e extraordin�ario e transforma-remos o mundo". 24



Na Finlândia, alunos s~ao assassinados dentro da esola. Na Coreia, as autoridades eduaionaisest~ao empenhadas na desintoxia�~ao do onsumo de internet. Em outros pa��ses l��deres do ranking doPisa (Programme for International Student Assessment ou, em português, Programa Internaionalde Avalia�~ao de Alunos), o ��ndie de sui��dio juvenil �e assustador. No tempo em que trabalhei nauniversidade, prudentemente reagi �as queixas de uma aluna, que estava prestes a reprovar. A mo�a,�lha �unia e mimada, vitimizava-se, atribuindo a olegas a ausa de todos os seus males, inventandoonspira�~oes e ru�eis persegui�~oes �a sua pessoa.Certo dia, a aluna entrou na sala, horosa, dizendo que iria se suiidar. Por prudênia, n~aodesdenhei (onfesso que senti vontade . . . ), mas, tamb�em por prudênia, n~ao me demiti, n~ao medesviei da situa�~ao . . . E disse-lhe: Isabel, vai at�e junto do mar, saboreia um pôr do sol. �E gratuito,belo e diferente de dia para dia. Se, quando o sol se tiver posto, ainda tiveres inten�~ao de te matar,tens ali o mar . . . A Isabel n~ao voltou a se queixar.Alguns anos deorridos sobre o epis�odio, reebi um e-mail: Professor, fui junto do mar, ver o pôrdo sol, omo reomendou. Amo a minha pro�ss~ao, tenho um marido maravilhoso e uma �lha linda,linda. Obrigada. Muito obrigada.Se naquele �m de tarde, imprudentemente, eu tivesse dado ombro �a Isabel, a teimosa ontinuariaa teimar na ulpa alheia. Continuaria errando, no pressuposto de que um mundo astuto onspiravaontra ela, que um mundo malvado era a ausa do seu insuesso. O mundo ruel, que a Isabelinventara, impedia-a de viver pelo sentimento e agir pela raz~ao. Foi preiso que algu�em estabeleesseuma rela�~ao de autentiidade para que a Isabel passasse a usar de prudênia nos seus ju��zos. A Isabeltinha tudo, mas vivia sem ter sido.Com a expans~ao das tenologias digitais, ada vez mais seres humanos podem se omuniar. Masas novas onex~oes têm-nos tornado prudentemente autêntios?1.16 Qualidade de vidaA AQUISIC� ~AO DESENFREADA DE BRINQUEDOSCOLABOROU MUITO PARA QUE OATO DE BRINCAR FICASSE EM SEGUNDO PLANO.RESULTADO: AS CRIANC�AS, NA ATUALIDADE,QUANDO QUEREM BRINCARN~AO PODEME, QUANDO PODEM,N~AO QUEREM OU NEM SABEM MAIS.ROSELY SAY~AOCertamente, todo mundo onhee a hist�oria do pesador que, tendo aabado de pesar três peixes,onsiderava ser alimento su�iente para a fam��lia, naquele dia, e ia para asa, saborear o dia, saboreara vida. Algu�em, ontando essa hist�oria, aresentou que esse pesador era um \selvagem". Mas ser�aselvagem quem reusa ter a subjetividade industrializada, quem se mant�em alheio aos ditames deuma eonomia predadora?As lojas anuniam os presentes para o Dia das Crian�as, para o Natal, ou para assinalar outrasefem�erides apaziguadoras da febre onsumista. As vitrines est~ao repletas de Barbies e laptops daXuxa . . . Um pai oferee um elular de �ultima gera�~ao �a �lha que aaba de ompletar ino anos deidade. Os jovens reem que, efetivamente, esolhem aquilo que usam e as rian�as s~ao manipuladas25



pela m��dia. Quando hegar�a o dia em que todas as esta�~oes de televis~ao seguir~ao o exemplo daquelaque aboliu omeriais nos intervalos de programas destinados �a infânia?O Brasil oupa o primeiro lugar entre todos os pa��ses do mundo que pratiam irurgia pl�astiapara jovens. O jornal A Folha de S~ao Paulo, de 7 de abril de 2011, notiiava a venda de suti~aom enhimento para meninas de seis anos! Uma idade brasileira, s��mbolo do desenvolvimentoeonômio, ontava, em 1960, om seis livrarias e uma aademia de gin�astia. Agora tem mais desessenta aademias de gin�astia e três livrarias. A mesma idade registra um ��ndie signi�ativo deendividamento dos jovens. No auge do triunfo do hedonismo, a feliidade restringe-se �a satisfa�~aode desejos reilados. Para os esravos do onsumismo, renuniar a alguma oisa prazerosa pareesigni�ar perda de liberdade. Talvez nuna tivessem olhado os l��rios do ampo . . .Ningu�em nase onsumista. O onsumismo �e um h�abito mental instalado. Onde est�a a Edua�~aopara um onsumo r��tio, inteligente? Quando se ensinar�a a omer, a onsumir, quando se aprender�aa viver? Se n~ao aprendermos na esola, onde e quando iremos aprender? Conheer os perigosdo fast food �e t~ao neess�ario quanto saber oloar a pontua�~ao orreta num texto. Desenvolver asensibilidade do aluno, de modo que ele seja sens��vel a uma su��te de Bah, �e t~ao neess�ario quantosaber fazer multiplia�~oes por dois algarismos.Os 20% mais rios da popula�~ao mundial onsomem 86% de todos os servi�os e produtos. Os20% mais pobres onsomem apenas 1,3%. Os Estados Unidos, que têm 5% da popula�~ao mundial,utilizam 25% dos reursos mundiais. Poderemos ignorar que o resimento eonômio e soial, daforma omo aontee, promove o a�umulo de apital, de modo exludente e om impatos ambientaisirrepar�aveis?Urge que os eduadores frequentemente se interroguem: qual ser�a a rela�~ao entre Edua�~ao e vidasustent�avel? Como se poder�a gerar responsabilidades, atitudes de autorreex~ao e a�~oes �etias nosalunos? Ensinamos os nossos alunos a prevenir a obesidade m�orbida ou a distinguir m�usia de lixosonoro? Ajudamos os jovens a defenderem-se da febre onsumista? Contribu��mos para que tenhamuma boa qualidade de vida? Para que os idad~aos tenham uma boa qualidade de vida, �e preiso quesejam, verdadeiramente, idad~aos. Insistindo no �obvio: para que haja uma boa qualidade de vida, �eneess�aria . . . uma boa Edua�~ao.1.17 ResponsabilidadeA GENTE S�O CONHECE BEMAS COISASQUE CATIVOU,DISSE PARA O PEQUENO PR�INCIPESAINT-EXUP�ERYA Delara�~ao Universal para a Responsabilidade Humana diz-nos que a humanidade, em todasua diversidade, pertene ao mundo vivo e partiipa de sua evolu�~ao, que os seus destinos s~ao inse-par�aveis. E prop~oe prin��pios gerais, que podem servir de base para um novo pato soial. Eis algunsexemplos: \O exer��io do poder s�o �e leg��timo quando serve o bem omum e quando �e ontroladopor aqueles sobre os quais esse poder �e exerido; a busa da prosperidade n~ao pode ser desvinuladade uma partilha justa das riquezas; os saberes e as pr�atias s�o adquirem todo seu sentido quandos~ao ompartilhados e usados em prol da solidariedade, da justi�a e da ultura da paz". Isso mesmo:�e imposs��vel ser feliz sozinho . . . Como estamos longe de onretizar os prin��pios da Delara�~ao!Se um ser humano pode reivindiar seus direitos, deve, igualmente, manifestar onsiênia de queas suas responsabilidades s~ao proporionais aos direitos que reivindia; responsabilidade pelo outro,26



ompromisso.Observo arros ultrapassando a �la pelo aostamento, mentes \en�leiradas" segundo valores in-ulados por pr�atias soiais noivas. Vejo algu�em furar a �la, no bano, na reparti�~ao p�ublia.Olho as insri�~oes pihadas nos banheiros de servi�os p�ublios, manifesta�~oes de indigênia mental,irresponsabilidade daqueles que ignoram que a assun�~ao da dignidade humana tamb�em passa pelautiliza�~ao de um banheiro.Numa idade do interior, ao lado da plaa de aviso de quebra-molas, vi uma plaa repleta de\n~aos": \N~ao urine na al�ada / N~ao jogue lixo no h~ao / N~ao fa�a sexo na pra�a / N~ao saiaatirando". Uma universidade ofereeu viveiros de plantas �as esolas da sua regi~ao, e somente umadessas esolas manteve o seu viveiro . . . vivo. Nas restantes, as plantas searam. Paree que as tarefasque exigem algum sarif��io s~ao de responsabilidade dos outros. Se apontarmos algo errado a umaluno, �e prov�avel que a resposta seja: N~ao fui eu!A modernidade projetou-nos numa �etia individualista, na qual se pretende onservar a benesse daliberdade, ignorando a pr�atia da responsabilidade, algo que lhe �e inerente. A Edua�~ao formal fragi-lizou o oneito de �etia e as transgress~oes s~ao justi�adas omo regras do jogo para a sobrevivênia.Urge, por isso, que estânias eduaionais, omo as esolas, onretizem uma Edua�~ao integradana p�olis, om o exer��io da orresponsabiliza�~ao na forma�~ao, uma forma�~ao estruturante da vidapessoal e omunit�aria. Como diria Augusto Boal, \idad~ao n~ao �e aquele que vive em soiedade - �eaquele que a transforma". E outro mestre de nome Carlitos nos diz que ada pessoa que passa pelanossa vida n~ao nos deixa s�o, deixa um pouo de si e leva um pouquinho de n�os. A nossa voa�~ao �eooperar, ser orrespons�avel. Ningu�em existe sozinho, n~ao h�a entidades vivas isoladas em si.Se uma esola, no seu PPP, assume, perante as fam��lias dos seus alunos, que deles far~ao seresrespons�aveis, dever�a assegurar oerênia entre o projeto esrito e a pr�atia efetiva do projeto. Isto�e, ter�a de enontrar modos de agir om responsabilidade. Muitas esolas o onseguem. Mas . . . eas outras? Visitei uma \Esola de Aperfei�oamento de Pro�ssionais da Edua�~ao" (era assim querezava a plaa ostentada no p�ortio de entrada). Havia muito lixo espalhado pelo h~ao dos orredorese nas salas de aula. Quando uma professora me perguntou por que raz~ao as esolas n~ao mudam,laônio, eu respondi:- Olha �a tua volta. E olha para o h~ao!1.18 SolidariedadeSEJAMOS IRM~AOSPORQUE ESTAMOS PERDIDOS NUMPEQUENO PLANETADOS ARREDORES DE UM SOL SUBURBANODE UMA GAL�AXIA PERIF�ERICA DE UMMUNDO PRIVADO DE CENTRO.EDGAR MORINReitamos sobre uma dura realidade: a quantidade de sui��dios veri�ados neste nosso onturbadomundo equivale ao dobro do onjunto de mortos por guerra e fome. Quem se interroga sobre as ausasde ambas as trag�edias? Quem reete sobre a ausênia de uma �etia apoiada na bondade e no apoiom�utuo?Naquela idade em que ome�amos a sentir a neessidade de dar sentido �a vida (ou de sair dela . . . ),�e preiso que aonte�a um feliz enontro om seres que ensinam que a verdadeira vida �e um fraterno27



enontro. E h�a tantos desenontros nesta vida . . . Ao vivo, a televis~ao transmitia um atropelamento,numa rua de S~ao Paulo: um orpo no meio da rua e ondutores desviando as seus autom�oveis daqueleobst�aulo, alguns quase esmagando a inerte v��tima do aidente. Na al�ada, transeuntes alheios aodrama. At�e o momento que um deles faz sinal aos arros para que parassem, vai at�e junto doorpo e pede para hamar uma ambulânia. Interrogo-me: Este software humano ser�a o �unio, oupoderemos aspirar algo diferente? Quero rer na possibilidade de uma soiedade mais fraterna. Eesuto o mestre Morin, que nos fala da neessidade de uma metamorfose, de uma reforma moral,lograda atrav�es de profundas mudan�as no modo de eduar e numa eonomia eol�ogia e solid�aria.Ele diz-nos que solidariedade �e a palavra que pode modi�ar positivamente o futuro da humanidade.Curiosamente, Morin onsidera que o pa��s om maiores possibilidades de liderar essa metamorfosesolid�aria �e o . . . Brasil.Quando se substituir�a um \ou" solit�ario pela oordena�~ao do \e", para que n~ao haja moradoresdos jardins versus zona leste, mas apenas brasileiros unidos numa tarefa omum? Por que n~aoimitamos os japoneses, v��timas de um terr��vel tsunami? Ningu�em furou �la para a assistênia m�edia.Compartilhou-se a falta de �agua, a fome, a tristeza, a morte. N~ao houve saques, mas solidariedade.O presidente da assembleia da esola era um moinho muito autoentrado. Nas reuni~oes, elesomente dava a palavra aos amigos e n~ao assumia responsabilidade oletiva, em situa�~oes que jus-ti�avam essa atitude. Foi ritiado por muitos dos alunos que o elegeram. Reagiu dizendo quese demitiria. Ent~ao, as rian�as tomaram uma deis~ao surpreendente: deidiram que o presidentedeveria ontinuar no argo. Mas que a ondu�~ao das reuni~oes deveria ser partiipada pelos restantesmembros da mesa da assembleia, de modo a ajudar o presidente a aprender a respeitar os outros ea respeitar-se.Ao longo daquele ano letivo, o presidente, que n~ao foi demitido, viveu m�ultiplas situa�~oes deajuda m�utua. No �nal da �ultima assembleia daquele ano, deitou disurso, agradeendo aos olegas aoportunidade de ter aprendido a ser solid�ario. Em linguagem de gente jovem, disse, mais ou menos,isto: Que n~ao se importava de n~ao ser o primeiro, para que todos fossem os primeiros. Diz-nos omestre Johann Heinrih Pestalozzi que a Edua�~ao moral n~ao deve ser trazida de fora para dentroda rian�a, mas deve ser uma onsequênia natural de uma vivênia moral. A ompreens~ao e aaeita�~ao do outro resulta de uma aprendizagem da verdade, na arte de onviver. Desde tenra idade,a solidariedade na solidariedade se aprende.Um menino sentou-se no olo de um idoso, que horava a morte da sua esposa. O idoso susteveo horo e sorriu. Quando a m~ae da rian�a lhe perguntou o que tinha dito ao velhinho, a rian�arespondeu: - Nada. S�o o ajudei a horar.1.19 TolerâniaTOLERÂNCIAN~AO SIGNIFICA ACEITARO QUE SE TOLERA.MAHATMA GANDHIO termo tem origem na palavra tolerare, que signi�a suportar paientemente. Mas ser�a poss��velaeitar que a paiênia suporte a indiferen�a? Poder-se-�a tolerar que todas as atitudes sejam onsi-deradas leg��timas? Poderemos inorrer num relativismo \tolerante", em que a verdade e a mentirase equivalem? Talvez se deva onsiderar uma tolerânia mais pr�oxima de algo que d�a pelo nome de. . . aeita�~ao. Vejamos.At�e onde devemos aeitar a diferen�a? Poder�a uma ultura sobreviver se tolerar subulturas que28



defendam uma ultura de oposi�~ao? Que diferen�a haver�a, por exemplo, entre tolerar e aeitar quealgu�em seja homossexual, ateu ou adepto de um time que ompete om o nosso time? Que diferen�ahaver�a entre tolerar a passividade de um eduador perante atos inaeit�aveis e aeitar que se devaoloar limites a uma \ditadura da infânia", ao olapso �etio fae �as exigênias e reivindia�~oes dosinfantes? A tolerânia onfundida om a permissividade n~ao permitir�a que os tolerados imponhamas suas regras (ou aprihos), negando a assimetria entre direitos e deveres?Ser�a oportuno saber omo alguns autores se posiionam perante essa tens~ao entre tolerar e aeitar.Edmund Burke avisa-nos que existe um limite em que a tolerânia deixa de ser virtude. Jaime LuianoBalmes diz-nos que n~ao �e tolerante quem tolera a intolerânia. Karl Popper sintetiza a tens~ao numafrase: \N~ao devemos aeitar sem quali�a�~ao o prin��pio de tolerar os intolerantes, sen~ao orremos oriso de destrui�~ao de n�os pr�oprios e da pr�opria atitude de tolerânia". E dois dos maiores mestresportugueses do s�eulo XX, assim se pronuniam: \Por que tolerar? Paree-me ainda pior do queperseguir. No perseguir h�a um reonheimento do valor" (Agostinho da Silva); e \Tolerar a existêniado outro e permitir que ele seja diferente ainda �e muito pouo. Quando se tolera, apenas se onede,e essa n~ao �e uma rela�~ao de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro" (Jos�e Saramago).Que me seja perdoada a presun�~ao, mas me atreverei a fazer eo das palavras do saudoso esritorpara ontextualizar a tens~ao entre tolerânia e aeita�~ao no ontexto esolar.�E omum esutar a express~ao Edua�~ao demor�atia. Correndo riso de susitar alguma polêmia,arriso perguntar: as deis~oes tomadas pelo orpo de eduadores de uma esola dever~ao ser tomadaspela maioria (demor�atia) ou por onsenso? A minoria a quem foi imposta uma deis~ao demor�atiarespeitar�a (aeitar�a) tal deis~ao, umprir�a aquilo que foi deidido? Dito de outro modo: as deis~oesdever~ao ser pautadas na tolerânia ou na aeita�~ao?Os brasileiros pareem tender �a tolerânia. Talvez por ser mais ômodo ir ao aeroporto xingar otime que perdeu uma partida de futebol do que manifestar na rua, na pra�a, em todo o lugar, a n~aoaeita�~ao do enriqueimento il��ito, da orrup�~ao, de rimes ontra o er�ario p�ublio. �E mais f�ail doque intervir quando um energ�umeno joga uma lata vazia pela janela do arro ou quando uma justi�aobtusa permite que o pol��tio orrupto bene�ie de impunidade. O p�essimo exemplo de signi�ativaparte da lasse pol��tia inuenia o ar�ater do povo, polui as mentes om valores ego��stas. O povobrasileiro sofre de uma bovina tolerânia fae aos atos imorais dos indigentes morais, que onspurama nobre arte de fazer pol��tia.Li (j�a n~ao sei onde) que a �etia assemelha-se a uma reta: a menor distânia entre os pontos A eB, onde A �e o Ideal e B, a A�~ao. Deveremos tolerar a inoerênia entre o pensar e o fazer, ou aeitara neessidade de �nar barreiras perante proedimentos moralmente ontradit�orios?1.20 Uma atitudeO CORRER DA VIDA EMBRULHA TUDO.VIDA �E ASSIM:ESQUENTA E ESFRIA,APERTA E DA�I AFROUXA,SOSSEGA E DEPOIS DESINQUIETA.O QUE ELA QUER DA GENTE �ECORAGEM.GUIMAR~AES ROSAS~ao os valores que de�nem o rumo de um projeto pedag�ogio e traduzem-se em atitudes. Se tal29



n~ao sueder, um projeto n~ao ultrapassar�a o n��vel das inten�~oes.O Andr�e estava prestes a reprovar, porque j�a quase havia ultrapassado o limite permitido de\faltas disiplinares". O pai do Andr�e foi saber o que se passava. Foi-lhe expliado que o �lho sa��ada sala de aula sem autoriza�~ao da professora. Chegando em asa, o pai do Andr�e perguntou-lhese ele tinha onsiênia do riso que estava a orrer. O jovem respondeu a�rmativamente. Aindamais preoupado, o pai voltou �a esola, tentando entender a obstina�~ao do �lho. Um professoramigo aolheu-o e expliou o que vinha aonteendo, desde que uma professora nova tomara aresponsabilidade de dar aulas �a turma do Andr�e. A professora era uma senhora insegura. No in��ioda aula, gritava, amea�ava de mandar sair da sala, om falta disiplinar, todo o aluno que perturbassea aula. Havia na turma um aluno, que pareia estar sempre de bem om a vida, dado que umsorriso permanentemente lhe enfeitava o rosto. A professora, supondo que o sorriso orrespondia adesa�o, pusera esse aluno fora da sala v�arias vezes. Tantas vezes quantas o Andr�e havia sa��do e,onsequentemente, sido punido om \falta disiplinar".Na primeira vez, o Andr�e tentara expliar que o sorriso do olega era natural, uma arater��stia.N~ao onseguira fazê-lo. A professora o mandou alar. O Andr�e saiu tantas vezes quantas o olegahavia sido expulso, porque n~ao onordava om a atitude injusta da professora e manifestava-sedeste modo: num protesto mudo. Porque a solidariedade era um dos valores do quadro axiol�ogiodo projeto da esola que o Andr�e frequentara antes de ingressar naquela, onde . . . quase reprovarapor exesso de \faltas disiplinares".Uma atitude �e uma atitude. E uma vida feita da onstante demiss~ao de atitudes �e uma vida. . . sem atitude. Para salvar a pele, perde-se o sentido da vida; para poupar inômodos, perdemo-nosa n�os mesmos.Em 1934, a primeira Constitui�~ao, que atribuiu ao Estado a responsabilidade pela Edua�~aodo povo, inspirava-se em valores e prin��pios na �epoa prevaleentes. Deorrente de tais valores eprin��pios, o Brasil da Edua�~ao formal uidou de formar elites e desuidou da Edua�~ao do povo.Hoje desdenha-se a �etia (muitos membros da elite ometem rimes de olarinho brano . . . ), numjogo de salve-se quem puder, porque a Edua�~ao esolar fragilizou a responsabilidade soial.Poder�a haver Edua�~ao em pr�atias soiais que impedem a assun�~ao de uma vida plena quandon~ao fazemos aquilo que se pode e se sonha poder fazer? Num tempo em que a Esola da Ponteome�ava a deixar de ser uma \esola dos pobres e de�ientes", passando a ser uma esola de todos,um pai, juiz de pro�ss~ao, on�deniou-me: A minha �lha aprender�a nesta esola aquilo que outrasesolas lhe poderiam ensinar. Mas pode aprender aqui oisas que outras esolas n~ao lhe ensinariam. . .Na sua primeira visita �a Esola da Ponte, Rubem Alves deteve-se a observar uma menina, queonsultava um diion�ario. Perguntou por que o fazia. A menina respondeu: Estou fazendo uma listade palavras \dif��eis" deste texto e esrevendo-as de uma maneira mais simples.O Rubem insistiu:- Foi um professor que te mandou fazer essa tarefa?- N~ao! - disse a menina - Eu sei o sentido destas palavras. Mas os meus olegas menores aindan~ao sabem onsultar o diion�ario e eu deidi ajud�a-los, para que eles ompreendam o texto, que �ebem bonito.1.21 VerdadeA VERDADEPADECE, 30



MAS N~AOPERECE.SANTA TERESA D' �AVILAConta-se que um �l�osofo onversava om o diabo quando passou um s�abio om um sao heiode verdades, do qual uma aiu. Algu�em a apanhou e saiu orrendo, gritando: Enontrei a verdade!Perante esse quadro, o �l�osofo disse para o diabo: Aquele homem enontrou a verdade e, agora, todosv~ao saber que voê �e uma ilus~ao da mente. Mas o diabo respondeu: Est�a enganado. Ele enontrouum peda�o da verdade. Com ela, vai fundar mais uma religi~ao. E eu vou �ar mais forte!Quem sofrer de alguma forma de ang�ustia existenial enontrar�a respostas em Kalil Gibran, ouem Antoine Saint Exup�ery. Aqueles que estiverem em situa�~ao de d�uvida religiosa poder~ao reorrer�a B��blia, ao Cor~ao ou a outro qualquer livro sagrado. Essa experiênia pode onstituir-se numa belaharmonia. Certamente, haver�a muitas verdades para a verdade em que areditamos. Se eu vejo deum modo e o outro vê de outro modo, que se tente ver os dois modos, ver juntos, omo MahatmaGandhi fazia: \A minha preoupa�~ao n~ao est�a em ser oerente om as minhas a�rma�~oes anterioressobre determinado problema, mas em ser oerente om a verdade". N~ao nos esque�amos que foi aimposi�~ao de uma \verdade" �unia que levou Espinosa ao ex��lio e Galileu �a retrata�~ao.Jos�e Prat ironiza: \Sempre que algu�em a�rma que dois e dois s~ao quatro, e um ignorante lheresponde que dois e dois s~ao seis, surge um tereiro que, em prol da modera�~ao e do di�alogo, aabapor onluir que dois e dois s~ao ino".Apesar das distor�~oes da informa�~ao ometidas pela m��dia, a verdade ontinua sendo verdade.Quando a mentira, tal omo a Medusa, ontempla o esudo de Teseu e so�obra, �e porque reonheea sua verdadeira fae.Um e-mail reebido de uma professora est�a esrito:- Eu estava numa palestra sua e lhe �z uma pergunta. Apresentei-me omo pedagoga e disse quetinha duas d�uvidas. O senhor me respondeu algo assim: Como pode ser pedagoga e ter apenas duasd�uvidas?Aredito que todo o ser humano �e uma d�uvida, uma \metamorfose ambulante". A d�uvida e ahumildade s~ao ompanheiras diletas da verdade, uma mistura sublime. Aeitemos, serenamente, osmist�erios por desvendar, sem neessidade de explia�~oes para o inexpli�avel.Venho repetindo que o prin��pio da veraidade dever�a nortear todos os projetos eduativos. Mas,na boa das rian�as, a verdade hega a ser rueldade . . .- Ah tia, desulpe! - disse a aluna.- Por que, minha �lha? - quis saber a professora.- �E que hamei a senhora de idiota - eslareeu a rian�a.- Eu n~ao esutei nada - disse a professora, sorrindo.- Foi s�o em pensamento . . . - eslareeu a rian�a.Ainda que disso n~ao tome onsiênia, a rian�a age �loso�amente, busando verdades. Verda-des omo a que reonstitui a hist�oria da �loso�a dos adultos: Thales a�rmava ser a �agua o elementofundamental da mat�eria. Anax��menes areditou que fosse o ar. Para Xen�ofanes, o elemento funda-mental era a terra. Her�alito a�rmou que era o fogo. E hegou Emp�edoles, para expliar que omundo �e a ombina�~ao de �agua, ar, terra e fogo. As rian�as e os louos falam verdades que a sua�epoa permite vislumbrar. Talvez por isso, os louos sejam internados em hosp��ios e as rian�as emesolas. Permite, pois, que vos narre mais um epis�odio, on�rma�~ao da infantil pr�atia da verdade.Uma professora tentava onvener os alunos a omprar uma �opia da foto do grupo:31



- Imaginai que bonito ser�a quando voês forem grandes e todos digam \ali est�a a Catarina, �eadvogada, este �e o Miguel e, agora, �e m�edio".Uma vozinha, vinda do fundo da sala, fez-se ouvir:- E ali est�a a professora . . . Que j�a morreu.1.22 X da quest~aoPARA SER GRANDE, SÊ INTEIRO:NADA TEU EXAGERA OU EXCLUI.SÊ TODO EM CADA COISA.P~OE QUANTO �ES NO M�INIMO QUE FAZES.FERNANDO PESSOAAs onlus~oes de um estudo de aso talvez sintetizem a inten�~ao deste diion�ario. Comeemos poratribuir um nome �t��io �a esola: \Esola X", por nela estar ontido o . . . X da quest~ao. �E umainstitui�~ao da rede partiular de ensino de uma apital de estado. Aolhe alunos provenientes defam��lias de lasse m�edia-alta. A Esola X disp~oe de um belo projeto, no qual ponti�am os valoresinsritos na Lei de Diretrizes e Bases: autonomia, respeito, demoratiidade . . . O projeto (esrito)ont�em abundantes ita�~oes de autores da moda, num disurso feito de pedagogia pseudo-humanistae de ariaturas de onstrutivismo. A pr�atia �e a nega�~ao daquilo que est�a esrito.Aompanhados de pais que, onsientemente, aderiram ao projeto, alguns professores da Esola Xtomaram a iniiativa de rever pr�atias e dar-lhes oerênia. Crentes de que a autonomia �e onstru��daatrav�es da oopera�~ao, perguntavam: omo �e poss��vel desenvolver autonomia numa aula, quando seonsidera o eduador omo objeto, mero exeutante de determina�~oes?Foram instalando dispositivos, reetindo efeitos, trabalhando gratuitamente, fora do hor�ario deaula, em equipe. Exelentes resultados n~ao demoraram a surgir. Logo tamb�em apareeram torpesrea�~oes: olegas \professores" (n~ao sei se poderei dar-lhes t~ao digno estatuto) sabotaram o trabalhodessa equipe. E todo o esfor�o se perdeu entre os aprihos do dono da Esola X e a onivênia deservi�ais \professores", que, para n~ao perderem o emprego, perderam a dignidade. \Professores",uja desonestidade inteletual foi reompensada om tablets ofereidos por um hefe que rê que odinheiro pode omprar onsiênias.Esse diretor, ignorante do que seja a pedagogia, tomou deis~oes arentes de fundamenta�~ao pe-dag�ogia, ient���a, ou de mero bom senso, e que feriam os valores onsagrados no projeto dainstitui�~ao. Deis~oes om obediênia bovina omuniadas (ou, melhor dizendo, impostas) por umaoordenadora aos eduadores. Herdeiro de uma ultura autorit�aria, o dono da Esola X impôs osseus aprihos, bene�iando a representa�~ao onservadora que muitas fam��lias-lientes têm do queseja uma esola e um projeto. Veri�quei, ali�as, que esses pais onservadores ignoravam o onte�udodo projeto, nuna o leram!Aquela esola transformou-se numa fraude. Coneitos omo demoratiidade, di�alogo e respon-sabilidade �etia ontinuam a enfeitar o projeto (esrito), enquanto os padr~oes de omportamentootidiano reetem uma heran�a ivilizat�oria alada na domina�~ao, no autoritarismo. Os eduado-res, que ousaram n~ao onordar om absurdas deis~oes, n~ao puderam fazer ouvir a sua voz. Foramintimidados, ostraisados e at�e mesmo despedidos. O trabalho s�erio de reex~ao sobre as pr�atias, umaervo de ria doumenta�~ao arquivada num omputador, desapareeu misteriosamente. Ningu�emsoube indiar o seu paradeiro . . . E a Esola X ontinuou ativa de uma onep�~ao de produ�~ao ems�erie, do papaguear onte�udo, da parelariza�~ao do onheimento.32



Alguns pais, os mais onsientes da situa�~ao, reagiram, exigiram o umprimento do projeto. Por-que n~ao foram esutados, levaram os seus �lhos para outras esolas. Denuniei as ontradi�~oes, masisso para nada serviu. Afastei-me da Esola X.Mais uma iniiativa de professores s�erios foi frustrada. Mas n~ao pense que os pais e professoresdesistiram - foram reome�ar em outro lugar.A situa�~ao desrita n~ao �e in�edita; �e bem omum, ali�as. E permite-nos pereber uma das raz~oespelas quais o Brasil ontinua imerso numa profunda rise moral.1.23 Zero em omportamento ou nota dez?A EDUCAC� ~AO MORALN~AO DEVE SER TRAZIDADE FORA PARA DENTRO DA CRIANC�A,MAS DEVE SER UMACONSEQUÊNCIA NATURAL DEUMA VIVÊNCIA MORAL.PESTALOZZICompletando o nosso diion�ario, ofere�o-vos um esperan�oso ontraponto da Esola X, a EsolaZ, que aolhe alunos oriundos de bairros soiais e favelas, jovens astigados pela fome e por outrasviolênias, rian�as expulsas de outras esolas. A violênia vivida pelos alunos que esta esola aolhe�e arater��stia de uma soiedade exludente, que, infelizmente, muitas esolas ainda ajudam areproduzir.O projeto (esrito) da Esola Z onsagra valores, uja pr�atia opera o resgate daquilo que tornaos seres humanos mais humanos. A pr�axis da Esola Z permite aos seus alunos partirem do zero emomportamento para a nota dez em humanidades.Diz-nos o diion�ario que valor �e preeito ou prin��pio moral pass��vel de orientar a a�~ao humana.Mas, se a Esola foi riada para reorientar a a�~ao humana, para ser um ber�o de igualdade soial, ummodelo de esola obsoleto e hegemônio transformou-a num obst�aulo ao desenvolvimento humano.Hoje s~ao vis��veis sinais de que a velha esola est�a prestes a parir uma nova esola. E de que, nesteproesso, os eduadores mais sens��veis sentem om mais intensidade as dores do parto.A Esola Z �e nota dez na vivênia de valores. A vivênia dos valores enforma o ar�ater, projeta-senas atitudes. Os eduadores que nela operam felizes transforma�~oes desenvolvem uma \�etia universaldo ser humano", omo diria o saudoso Paulo. A oerênia, que nela se opera entre teoria e pr�atia,reorienta a a�~ao humana e vai dando bons frutos. O Robson, atento e r��tio nas interven�~oes quefaz durante as reuni~oes de pais, proibiu a �lha de ver a novela. E o �lho da Cleide j�a n~ao assiste�as aberra�~oes do Big Brother. O pai do Maique vendeu a biileta de ir para o trabalho e ajudoua esola na ompra de um violino para o seu �lho. Aos treze anos, quando hegou �a Esola Z, oMaique n~ao onseguia sequer pegar num l�apis. Os trabalhos da ro�a tornaram os seus dedos hirtos, asm~aos alejadas, dif��eis de fehar. Hoje, j�a vai ensaiando aordes de bahianas partituras, enquantoaprende no�~oes de Matem�atia e reebe li�~oes de sensibilidade. O impulso riativo da orquestra e odo oral de jovens ganham ra��zes no propiiar �as rian�as a oportunidade do deslumbramento dossentidos.Sabemos que a transmiss~ao de valores se d�a pela onvivênia, pelo exemplo, pelo ont�agio emo-ional. Assim aonteeu om o Maion, �lho de pai que n~ao hegou a onheer. Que viu a m~ae ser33



assassinada por um tra�ante. Que assistiu a estupro e outras violênias. Por ter sido violado, n~aoontrola o esf��nter anal. Naquela manh~a, hegou heirando a fezes, urina e suor. E n~ao tardou areinidir no xingamento e na agress~ao aos olegas.O professor aproximou-se e abra�ou-o . . . om �rmeza. O Maion tentou libertar-se do amplexo,estrebuhou, gritou. Quando se aalmou, o professor �ou a �t�a-lo, em silênio. Quando o Maiontirou os olhos do h~ao, falou:- Tio, posso fazer uma pergunta?- Pode - respondeu o professor.- Posso dar-lhe um abra�o? - Aquele orpo franzino olou-se ao peito do professor. E o inusitadoquestionamento repetiu-se:- Tio, posso fazer s�o mais uma pergunta? Posso?Antes que o professor, visivelmente emoionado, pudesse responder, o Maion aresentou:- Por que foi que o tio horou quando eu o abraei?Bastou um momento de arinho e �rmeza para que a reilagem dos afetos aonteesse. Tem raz~aoo Juarez, quando diz que n~ao h�a tarefa imposs��vel, quando ao desejo do ora�~ao se soma a verdadeda inten�~ao.
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